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Resumo 

Breternitz, Gustavo Luiz Placco. Controle da produvao e do fornecimento no ambito dos 

canteiros de obras em empreendimentos compostos por edificayoes. Campinas, Faculdade de 

Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, 2002. 165 pags. Dissertayao. 

Esta pesquisa tern como objetivo o desenvolvimento e as adaptay()es necessarias a 

uti!izayao das ferramentas provenientes da engenharia de produyao e da Lean Construction 

(construyao enxuta), como a tecnica de Last Planner (tecnica do Ultimo planejador), de forma de 

suprir esta can:\ncia no planejamento e controle da produyao e de fornecimentos na construyao 

civil. Mais especificamente no ambito do canteiro de obras de empreendimentos compostos por 

edificayoes. 

A tecnica de Last Planner preve o emprego de duas ferramentas para planejamento da 

produyao, Lookahead (olhar adiante) e Weekly Work Plan (plano semanal de serviyos), as quais 

foram adaptadas a necessidade e realidade dos empreendimentos Brasileiros. 
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Da implantaviio destas ferramentas observou-se a grande influencia de problemas de 

fornecimentos as metas de produr;ao. Isto demonstrou a falta de urn controle especifico que 

organize e formalize todas as metas de fornecimento a serem atingidas durante o periodo 

planejado, de forma a se garantir suporte a produvao. Sendo assim foi desenvolvida uma planilba 

para esta finalidade. 

A fim de se verificar sua validade e suas limitayoes, as planilbas foram aplicadas em tres 

obras de edificios residenciais de multiples pavimentos. A arnilise dos resultados provenientes 

desta implantaviio comprova a contribuiviio esperada para a problematica do planejamento da 

produ9iio na construyao civiL 

Concluiu-se tambem que a pesquisa, alem de suprir a carencia de ferramentas para 

planejamento e controle da produvao e de fomecimentos adaptadas a realidade da construyao civil 

brasileira, tambem traz urn metodo para analise dos resultados, possibilitando urn diagn6stico 

instantiineo dos setores relacionados a produ9ao da empresa. 

Palavras Chave: Controle da produvao, fomecimento, Last Planner, Lean Construction. 
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l. Introdu~lio 

Uma pnitica comum no mercado imobiliario brasileiro, ate meados da decada de 1980, foi 

a facilidade dos construtores em forrnar prevos, onde a falta de concorrencia no mercado privado 

de empreendimentos, o elevado niimero de obras piiblicas e clientes pouco exigentes e sem 

amparo legal permitiram que as construtoras apurassem lucros muito maiores do que os custos 

(facilmente repassados aos consumidores dos produtos da construvao), assim quem ditava o prevo 

do im6vel era seu construtor, baseado em seu custo. 

Porem, com a crise economica dos anos 80, a abertura do mercado brasileiro nos anos 

90, alem do surgimento de clientes mais exigentes e legalmente amparados, o mercado imobiliario 

comevou a apresentar excesso de im6veis ao mesmo tempo em que ocorre diminuiviio do poder 

aquisitivo da populavao e aumento da exigencia de qualidade. Atualmente, quem dita o custo e o 

prevo que o empreendimento alcanva no mercado. 

Na busca de competitividade, e nao somente para se adequar, como para sobreviver no 

novo cenario do mercado imobiliario, as empresas se viram obrigadas a intervir em valores e 

culturas antigas no ramo da construvao civiL Alem disso, este novo cenario passou a exigir das 

empresas mudanvas rapidas, o que por sua vez implica em estruturas organizacionais mais ageis, 

enxutas, criativas e produtivas, para a superavao da crise e manutenviio do crescirnento. 



Fica claro entao que as empresas, para continuarem atuantes no setor da construvao civil, 

devem procurar baixar seus custos e melhorar a qualidade de seus produtos, oferecendo-os 

sempre mais competitivos e com melhores prevos. Para viabilizarem tais mudanvas, as empresas 

devem proceder a dificil implanta<;ao de mudanvas rapidas e profundas em sua estrutura 

organizacional, principalmente no nivel de planejamento e controle da produvao. Desafio este que 

deve ser encarado com fumeza pela cupula da empresa e por todo seu corpo de funcioniui.os. 

Em contrapartida tem-se como premissa que os empreendimentos na construvao civil sao 

projetos absolutamente temporaries. Portanto, poucas iniciativas existem para investir tempo e 

recursos na irnplantavao de melhorias permanentes. Falta compreender que ap6s urn 

empreendimento vern outro e assirn por diante e que o processo produtivo envolve nao somente o 

canteiro de obras, mas tambem todos os outros elementos e agentes que o complementam 

(fornecedores, parceiros, clientes etc.). Deve-se entender que o principal objetivo do processo 

produtivo de uma empresa construtora e executar vitrios empreendirnentos dentro de urn padrao 

minimo de continuidade, controle e exceH~ncia em servivos. 

Pode-se dizer que na media os canteiros estao melhores do que ha 5, 10 ou 15 anos atnis. 

Fruto de muitas tentativas de melhorias, algumas delas ja incorporadas pelas empresas mais bern 

organizadas, nos seus programas de qualidade. 

Neste cenitrio, se a irnplantavao de tecnicas de planejamento e controle da produvao 

trouxe beneficios contribuindo para o sucesso de muitos empreendimentos, por outro !ado o seu 

mau emprego foi responsavel pelo fracasso de outros tantos. 

Atualmente se atribui ao gerenciamento da obra em si, e num ambito maior ao 

planejamento do empreendimento, como sendo urn dos principals (se nao o principal) item gerador 

de problemas na obra. 

Como forma de suprir esta deficiencia, o tema planejamento e controle de obras, apesar 

de ja amplamente estudado, ultirnamente vern sendo retomado com vistas ao desenvolvimento de 

novos instrumentos para tomar viavel a aplicavao de uma nova filosofia de produvao e de tecnica 
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de gestao modema na construvao civil, resgatando inclusive principios da engenharia de produvao 

aplicaveis na construvao civil. 

Instrumentos de programa<;ao e controle usuais, por vezes se mostram inadequados e 

pouco refletern a realidade da obra durante sua execu<;ao, como por exemplo, no caso de obras 

com atividades repetitivas. 

Alem disto, metodos de planejamento formais se mostram muito engessados, 

desconsiderando outras atividades auxiliares que ocorrem no momenta da execu<;ao, e algumas 

vezes vinculando atividades que na pratica sao independentes. Com isso e devido a complexidade 

e demora na utiliza<;ao destas ferramentas, as programav5es sao pouco ou indevidamente 

atualizadas, passando esta tarefa a ser executada informalmente pelos engenheiros e mestres, os 

quais agem diferentemente de obra para obra. 

Nos casos em que se possui uma tecnica de planejamento e controle de produvao 

implantada, sente-se falta da analise dos registros gerados por esta, uma vez que no dia a dia da 

obra ocorrem varios eventos aleat6rios ou nao, que interferem diretamente sobre o andamento da 

programavao e em decisoes que serao tomadas para se corrigir eventuais desvios da programavao. 

0 que se ve na realidade e que, na maioria das vezes, nao e feito o registro destas ocorrencias, e 

tarnpouco das decisoes que foram tomadas. Com isto perde-se informavao preciosa, para anitlise 

de onde se encontram os maiores obstaculos da programay[o de uma obra ou ate mesmo da 

propria empresa, barrando a busca de melhoria continua. Com isso toda vez sera como a primeira 

vez e os problemas serao sempre os mesmos. 

Alem disso, com a globalizayao tambem do conhecimento, tecnicas de planejamento e 

controle da produs;ao como Last Planner (tecnica do ultimo planejador) sao aplicadas no forrnato 

com as quais foram concebidas, nao passando por adapta,.Oes locais de forma a serem ap!icaveis 

no cenario da construvao civil brasileira, cujas caracteristicas tais como, cultura, grau de 

escolaridade dos openlrios, alta rotatividade de mao-de-obra, falta de compromisso com datas por 

parte de varios fornecedores de insumos e equipamentos, entre outras, podem exigir adaptav5es 
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nestas ferramentas, ou ate mesmo desenvolvimento de outras ferramentas para assegurar urn 

eficiente planejamento e controle da produs;ao. 

Existem poucos instrumentos de planejamento e controle da produyao na construs;ao civil 

atualizados para aplicas;ao dos conceitos de engenharia de produs;iio. No que diz respeito a 

adaptas;oes no planejamento baseado na sistematica da produs;iio na construs;iio civil, e a analise do 

desempenho do controle da produc;;iio em busca de melhoria continua, pode-se dizer que ainda niio 

se chegou a ferramentas de f<icil aplicac;;iio nos canteiros de obras, e com ordenas;iio na gerac;;iio de 

registros para posterior analise. 

0 enfoque com que se procurou explorar este tema estii direcionado para o 

desenvolvimento e as adaptayoes necessiirias a utilizac;;iio da tecnica de Last Planner ( tecnica do 

Ultimo planejador) proveniente da Lean Construction (construc;;iio enxuta), e que evolve tambem 

conceitos da engenharia de produyao, para planejamento e controle da produyiio e de 

fomecimentos na Construyao Civil, no ambito do canteiro de obras em empreendimentos 

compostos por edificayoes, preocupando-se tambem com o desenvolvimento de urn metodo de 

aniilise dos resultados oriundos da aplicayiio destas ferramentas. 

1.1. Estrutura do Trabalho 

0 presente trabalho estii segmentado em 9 partes. Neste capitulo introdut6rio estiio as 

justificativas, as hip6teses da pesquisa, a estruturayao do trabalho e suas lirnitayoes. 

0 Capitulo 2 declara o objetivo desta dissertayiio. 

No Capitulo 3 encontra-se a revisiio bibliogriifica. Os trabalhos referenciados da area do 

gerenciamento da construyiio civil objetivaram fundamentar as tecnicas de programayao e controle 

da produyiio em canteiro de obra. 
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No capitulo 4 e apresentado o metodo de pesquisa, a sequencia de trabalho adotada, a 

origem dos modelos utilizados. 0 Capitulo 4 apresenta o foco adotado sobre o sistema Last 

Planner de p!anejamento e controle da produyao, nas obras avaliadas. 

0 Capitulo 5 apresenta as adaptay5es propostas nas ferramentas de Last planner e 

desenvolve nova ferramenta focada no planejamento e controle de fomecimentos. 

No Capitulo 6 sao apresentados e discutidos os resultados obtidos com as aplicayoes dos 

modelos adaptados e desenvolvidos. Sao destacadas as razoes de falhas na produvao e nos 

fomecimentos, funcionando como indicador de sobre qual item deve-se tomar atitude para 

otimizar o processo. 

No Capitulo 7 sao colocadas as principals conclusoes acerca do referendal te6rico, das 

tecnicas de prograrnayi'io e controle e dos resultados alcanvados com a aplicayao dos modelos. 

Ao final, sao apresentadas sugestoes para futuros trabalhos academicos na mesma linha 

de pesquisa. 

Finalizando tem-se a listagem da bibliogra.fia consultada e anexos que complementam a 

caracterizavi'io da metodologia aplicada no presente trabalho. 

1.2. Limita~;oes do trabalho 

A validade do presente trabalho pode ser considerada atemporal, considerando-se a 

questao do planejamento e controle de obras urn problema inerente a industria da construyao civil. 

Neste trabalho niio e abordada a gestao administrativa e economico-financeira dos 

empreendimentos, muito menos os aspectos que dizem respeito as outras areas do gerenciamento, 
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tais como: qualidade de projetos, suprimentos, vendas, recursos humanos, estoques, 

construtibilidade e avalia~ao p6s-ocupa~ao. 

Os resultados apresentados neste trabalho se referem a aplica~o do metodo em canteiros 

de obras compostas por edificio com multiplos pavimentos. A generaliza~ao dependera da 

aplica~ao sistematizada do metodo e do desenvolvimento de metodos alternatives que trabalhem 

com atividades e/ou servi~os diferentes dos abordados neste trabalho. 
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2. Objetivos 

Desenvolvimento e adaptay6es necessarias a utiliza9ao das tecnicas de Last Planner para 

planejarnento e controle da produyao e de fornecimentos na Construyao Civil, no ambito do 

canteiro de obras em empreendimentos compostos por edificay6es, com analise dos resultados de 

forma a diminuir desperdicios, otimizar e alimentar a melhoria continua do processo construtivo. 



3. Revisao Bibiiognifica 

3.1. Planejamento e controle da produ~lio na Constrn~ao Civil 

0 gerenciamento de projetos e uma das areas mais abandonadas na construyao civil. 

KOSKELA, BALLARD e TANHUANPAA (1997) afirmam isto com base nos resultados de 

pesquisas realizadas, que apontam o planejamento e o controle na construyao como sendo uma 

area onde impera a confusao e a improvisayao. Essas pesquisas destacam as causas mais 

significativas para os problemas de gerenciamento, tais como: a pobreza nas especificayoes e na 

comunicayao dos detalbes do projeto, conhecimento tecnico insuficiente dos projetistas e falta de 

confianya em planejamento previo para os trabalhos com projetos. Estes problemas sao mais 

recorrentes em obras de pequeno porte, sendo pouco observados em obras de grande porte como 

barragens e pontes. 

Para LAUFER (1992) o importante e identificar as principais variaveis envolvidas no 

processo de planejamento, destacando os aspectos organizacionais. Para tanto e estudado como 

ocorre o envolvimento das pessoas (clientes, gerentes e tecnicos) no processo de decisao, bern 

como a intensidade do envolvimento em ayoes de planejarnento e o grau de incertezas existentes. 

N estes estudos urn dos pontos abordados diz respeito a possibilidade da reduyao das incertezas 



com urn maior detalhamento dos pianos, uma vez que a responsabilidade pelos diversos estagios 

do planejamento e compartilhada e o envolvimento dos gerentes e tecnicos varia em fun<;iio da 

fase ou area do projeto que esta sendo executado. 

LAUFER et al. (1994) propoem em seguida, uma estrutura matricial facilitando o 

entendimento de que, o planejamento de projetos de constru<;iio envolve o conceito de 

multiplicidade. Para Laufer o planejamento deve ser visto como uma antecipayiio as a96es de 

gerenciamento, muito mais do que urn mero processo de tomada de decisoes. 0 planejamento e 

urn processo hierarquico, desenvolvido a partir de uma linha geral de objetivos, que permitem 

viabilizar os meios e as obriga96es necessarias para a consecw;;ao de urn roteiro detalhado de 

ayoes. Nelas estiio incluidas partes ou toda a cadeia de atividades, compreendendo informac;:oes 

(busca e analise) e desenvolvimento, analise e avalia<;iio de alternativas. 

LAUFER et al. (1994) consideram como errado adotar as atividades que forem 

planejadas para acompanhar o que foi programado seja o controle. Da mesma forma que o 

planejamento, o controle assume multiplos aspectos e deve ser trabalhado no mesmo grau de 

importancia. Em geral, as empresas tern gasto mais tempo e dinheiro em atividades de controle e 

de previsiio, do que com os aspectos formals do planejamento. Laufer, em sua matriz proposta, 

enumera multiplas partes e envolvimentos do planejamento, considerando a necessidade de pianos 

previos a construc;:iio e pianos durante a execuc;:iio da obra. Estes pianos sao divididos em: plano 

geral (master), plano intermediario (mid-term) e de curto prazo (short-term). Cada tipo de plano 

apresenta seu responsavel, usuario, tempo de validade (horizonte ), periodo de revisiio, 

participantes na elaborac;:iio e modos e formatos de apresentayiio. 

GHOBR!L (1993) tambem discute o uso de sistemas de informayiio para o planejamento 

e controle de empreendimentos na construyiio civil. Segundo este autor, o planejamento 

operacional na maioria das empresas esta limitado a elaborac;:iio de oryamentos onde a 

programac;:iio e feita com graficos de Gantt, a qual e revisada em media a cada 3 meses ou diante 

da ocorrencia de grandes variay5es em relayiio ao planejamento original. Levando em 

considerayiio o grau de autonomia em relac;:iio ao empreendimento como urn todo, Ghobril em seu 
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estudo procura identificar quais as informas;oes que sao consideradas mais importantes para que o 

gerente de obra exers;a suas funy()es de planejamento e controle. 

Segundo KOSKELA, BALLARD e TANHUANPAA (1997), os planejamentos 

elaborados nos projetos de construs;ao civil envolvem pessoas diferentes, em setores distintos da 

organizas;ao e em momentos tambem diferentes. A dires;ao da empresa, neste sentido, procura 

enfocar os objetivos globais do projeto, fomecendo as diretrizes para os processes de 

planejamento dos demais niveis da empresa. Estes, por sua vez, para alcans;ar os objetivos 

estabelecidos enfocam no estudo dos meios. Em ultimo nivel, urn individuo ou grupo, decide qual 

trabalho fisico especificamente devera ser executado. SVERLINGER (1996) apud KOSKELA, 

BALLARD e TANHUANPAA (1997) concorda que as causas mais freqiientes para os serios 

problemas ocorridos na fase de planejamento sao: a distribuis;ao deficiente de recursos, a perda de 

informas;oes e as constantes mudan9as no projeto. 

A Produs;lio Enxuta (Lean Production) para F ANIRAN, OLUWOYE e LENARD (1997) 

destaca a mitxima efetividade de urn processo de produvlio, ao mesmo tempo em que procura a 

maxima eficiencia do processo. Para atingir este patamar de eficitcia e eficiencia, deve-se fazer uso 

de ferramentas adequadas para o gerenciamento da construs;ao. Uma ferramenta adequada deve 

satisfazer as necessidades do planejamento, ou seja, ser adequada ao tipo de projeto que pretende 

programar, deve maximizar a utilizavao dos recursos e deve ser capaz de detectar as incertezas e 

apontar as causas dos problemas. 

Ainda existe muita dificuldade em se alcanyar melhoria na eficiencia do processo de 

construvao, embora tenha havido grande avanvo no desenvolvimento de metodos de 

planejamento, (COHENCA et al., 1989 e FANIRAN et al., 1994). Em vista disso, os 

pesquisadores comes;aram a enfocar seus esforvos de pesquisa no processo de planejamento de 

construv5es, em vez de somente trabalhar em tecnicas para melhorar a efetividade da execuvao. 

Estas pesquisas foram direcionadas principalmente para identificar meios de melhorar a eficiencia 

do processo de planejamento da construvao, faci!itando, dessa forma, o alcance dos objetivos do 

cliente. 
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As adaptavoes dos conceitos da Produviio Enxuta para a area da construviio podem ser 

consideradas urn exemplo de a96es nessa linha de pesquisa. Segundo KOSKELA (1992), o 

gerenciamento efetivo do processo de produ9ao deve se voltar para as atividades de conversiio, 

que efetivamente agregam valor ao produto, concentrando, no entanto, esfor9os na otimizagao 

dos fluxos, ja que nessas atividades podem ocorrer as perdas. 

A Constru9iio Enxuta, para SEYMOUR, ROOKE e CROOK (1997), requer que as 

ocorrencias conhecidas do cotidiano das obras sejam vistas e revistas, e que as alternativas 

imaginadas sejam transforrnadas em pnitica. Para que isto seja alcanyado pode-se fazer uso de urn 

aparato conceitual, uma terrninologia especializada e urn jogo de ferramentas baseado numa nova 

filosofia. Algumas dessas condiy5es podem ser irnportadas de outros centros de produ9iio e outras 

sao deterrninadas a partir de uma nova enfase no processo construtivo, como por exemplo, no 

fluxo de produviio e nas atividades de conversao. Esses autores sustentam urn enfoque 

extremamente pratico para as adaptav6es dos conceitos origina.rios da Produviio Enxuta. No 

entanto, concordam que e tambem possivel, necessa.rio e uti! teorizar acerca dos conceitos e 

buscar meios para a difusao da nova filosofia de construyao. 

HEINECK (1996) sugere, com relaviio a estes aspectos, como estrategia de 

programaviio, trabalhar com poucas equipes no inicio do processo produtivo, perrnitindo urn 

maior controle e viabilizando o treinamento da mao-de-obra. Na medida em que o processo passe 

a funcionar como desejado, as equipes podem ser desdobradas e receber outros trabalhadores. 

SOUZA et al. (1995) apresentam o enfoque sistemico em qualidade dentro das 

organizav6es. A qualidade no gerenciamento e execuviio de obras irnplica em ayCies forrnais no 

recebimento de materiais e equipamentos, na execuyiio dos servivos por meio de pianos de ataque, 

de suprimentos e fisico-financeiros. Tem-se como condiyao essencial para a qualidade dos 

processos de planejamento urn maior detalhamento dos procedirnentos de execuviio e de inspe9iio. 
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3.2. Metodos de Pianejamento de curto prazo e Controle de Obras 

Para o planejamento de curto prazo em construyao civil requer-se mais do que uma 

simples interpreta91io do cronograma. E necessaria habilidade da organizayiio para a coleta de 

informavoes, para a identificavao e resoluvao de problemas e para a implementavao de mudanvas 

(LAUFER, HOWELL e ROSENFELD, 1992). Existem inumeros fatores que normalmente sao 

identificados somente ap6s o inicio da obra, por isso a necessidade de se colocar em pnitica o 

planejamento de curto prazo e grande. A construvao civil, no ambito de obras pequenas como as 

de edificas;oes multi-familiares, e tida como urn ambiente de incertezas, levando muitos 

engenheiros a elaboragao dos planejamentos (programayao) somente quando se aproxima o inicio 

da obra ou ate mesmo depois de iniciada. 

Em geral, esses planejamentos sao feitos para atender apenas a urn periodo de tempo 

limitado. Logo fica dificil fazer uma programayiio mais detalhada para atividades especificas que 

serao executadas muito adiante. Na priitica, esse detalhamento e levado a efeito, pouco antes do 

inicio do trabalho pelos pr6prios trabalhadores, geralmente o engenheiro ou o mestre-de-obras. A 

dificuldade deriva da extensa quantidade de fatores desconhecidos, tais como: informa9oes 

dispersas, meios de acesso, condivoes do subsolo, meteorologia, disponibilidade de recursos, 

coordenayiio inesperada com outros trabalhadores e conflitos tecnicos desconhecidos. 

LAUFER e TUCKER (1988) evidenciam que o atraso na definivao dos detalhes do 

planejamento e uma conseqiiencia inevitiivel da existencia de incertezas e da falta de informa9oes. 

Com base no estudo de LAUFER e COHENCA (1987), foi comprovado que quanto mais 

incertezas existirem no processo de planejamento, mais freqiiente serao as atualizavoes. 

0 mestre-de-obras, com os projetos e as especificay(ies, a sequencia de atividades e a 

situayao imediata do canteiro, pode transferir antecipadamente (pouco antes do inicio da 
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execuyao) as necessidades atuais do servi90 para seus subordinados. Estes pianos, elaborados 

semana!mente (as vezes, a cada duas semanas), fomecem a coordenac;;ao basica entre os 

trabalhadores, a logistica para o compartilhamento dos recursos e quem faz o que, onde e quando. 

LAUFER (1992) descreve o plant'jamento do mestre de obras (foreman planning) como 

sendo constituido de uma simples lista de verificayao (checklist) dos serviyos previstos para serem 

executados nos pr6ximos dias. Em formato de matriz, essa lista serve tambem para controlar a 

produ~tao. Nela, o mestre coloca os equipamentos, materials, pessoal, a produc;;ao prevista e 

alcan~tada e outros detalhes necessaries ao processo. 

0 metodo de planejamento Last Planner (Ultimo plant<iador), (BALLARD e HOWELL, 

1994 ), ilustrado na Figura 3 .1, considera a responsabilidade pela elaborac;;ao da programayao a urn 

tecnico na obra (engenheiro ou mestre), num ambiente onde serao menores as incertezas, a 

exemplo do que ocorre com a lista de verificavao do mestre-de-obras. A avaliavao do desempenho 

do Ultimo planejador deve ser direcionada para a qualidade da produ9ao dos pianos. Algumas das 

caracteristicas de qualidade de uma tarefa sao: a escolha correta da rede de precedencias, a 

definiyao da quantidade certa de trabalho e se o trabalho a ser prograrnado e realizavel. A 

sucessao certa e aquela encontrada dentro da 16gica intema do trabalho (rede de precedencias). A 

quantidade certa de unidades de produyao e aquela que o planejador julga capaz de executar, 

depois de revisar o or9amento e examinar o trabalho especifico a ser feito. Para ser considerada 

realiz<ivel a tarefa a ser executada e precise que todos os recursos necessaries estejam disponiveis. 
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Figura 3.1: Fluxograma do planejamento "Last Planner" proposto por Ballard (2000), (tradu9ao 

propria). 

BALLARD (1997) sustenta que a maioria das empresas de construyii.o desenvolve a 

programa9ao das obras a partir de urn esbo9o feito as vesperas do inicio da constru9ao, 

estendendo essa programa9ao do principio ao fun do projeto. Tais programa96es podem servir a 

muitos prop6sitos, como por exemplo, para especificar as condi96es de pagamento. Porem, fica 

dificil para esse tipo de planejamento ser detalhado com precisao, devido a falta de informayoes 

suficientes. Logo, essas empresas utilizam algum tipo de planejamento de curto prazo para 

coordenar as entregas de materials e a entrada de equipes de trabalhadores. Estes pianos de curto 

prazo sao chamados freqiientemente de programayii.o semanal, quinzenal ou mensa!. Na pnitica, 

sao extremamente variiiveis a extensao dos planejamentos de curto prazo, sua freqiiencia e 

atualizayii.o. Da mesma forma, e muito variiivel o grau de detalhamento em relayii.o a programayii.o 

principal (anterior). As programay(jes de curto prazo devem ser usadas para dirigir o foco de 

aten9ao ao que e necessiirio, ou seja, para executar aquilo que foi programado. Ballard ressalva, 

porem, que essas programa96es raramente sao concebidas com o prop6sito de programar tarefas 

especificas. As programa96es de curto prazo sao pianos taticos, ou s~a, estao num patamar 

intermediiirio entre o plano geral ( estrategico) e o planejamento operacional. 
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BALLARD e HOWELL (1994) e BALLARD (1997 e 2000) acreditam que seja 

necessaria planejar em curto prazo para aumentar o percentual de tarefas executadas em relayao 

ao que foi planejado. Uma unidade de produyao com baixo percentual de tarefas concluidas 

(medida em PPC - Percent Plan Complete) vai causar problemas de produtividade para as 

atividades da proxima unidade de produyao. Assim, como a chave para a melhoria da 

produtividade e, por conseguinte, para a reduyao de custos e prazos, BALLARD (1997 e 2000) 

sugere utilizar uma outra modalidade de planejamento de curto prazo, denominado de Lookahead 

Planning (olhar a frente). Para tanto, Ballard (2000) propoe uma planilha como a ilustrada na 

Figura 3.2. 

PROJETO: Pilato 5 SEMANAS DE LOOKAHEAD (olhar afrente) 

ATMDADE 1113197 1!2DI'Jl 1/Zl/'iJT 213197 PENDENCIAS 

STQQSS STQQSS STQQSSS T Q Q S S 

Eqlipe do Scott 

"QJP' AHU;-10 ow. 21-W X X X X X X X X X X X X X X X CHIV entrega de 1-8-97 ate 
1-13.HIV e.1ireaa em 1-20. 

Punch, label, & tlg AHJs X X X fllalerial na obra 

Figura 3 .2: Planilha para planejamento de curto prazo denominado Lookahead dentro do 

metodo Last Planner, (Ballard, 2000).(traduyaO propria). 
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Para BALLARD (2000), na planilha de Lookahead, sao mostradas somente quatro 

semanas sendo que a quinta encontra-se em planilha separada para o planejamento semanal, ou 

seja, Weekly Work Plan. Desta plani!ha, ilustrada na Figura 3.3, e retirada informavao para dilculo 

do PPC (Percent Plan Complete), indice este que e calculado dividindo-se a quantidade de 

atividades concluidas 100%, pela quantidade total de tarefas previstas para esta semana. Neste 

calculo sao desconsideradas as porcentagens executadas das tarefas que nao atingiram 100%. 

PLANEJAMENTO SEMANAL 
PROJETO: Pilato MESTRE: PHILLIP 

DATA: 9120/96 
ATMDADE 

Est Atu _§<lg Ter Qua Qui Sex Sab Dom PPC RAZOES DAS VARIAcOES 

Gas/F.O. ganchos O'H ~K" )()()()(lxxxxl 0% ProprietSrio parou o seiVit;:e 

(48 aanchos) Sytvano, Modesto, Terry (atterayao nas cleva~) 

GasJF.O, prumadas OIH "K" )()()()( )()()()( JOOC( JOCO( 0% lgual acima 

(3 pn.rrnadasL Sytvano, Mdes!D, Terry 

36"' cond agua "K" 42' )()()()( xxxx )()()()( 100% 

2-45 deg 1-90 deg Charlie, RiCk, Ben 

Figura 3.3: Planilha para planejamento semanal denominada Weekly work plan dentro do 

metodo Last Planner, (Ballard, 1997)_ (traduvao propria). 

CONTE (1998), AUADA JR e SCOLA (1998) apresentam os resultados pniticos da 

aplicavao dos conceitos de Construyao Enxuta, em especial dos metodos de programavao e 

controle de curto prazo (Last Planner, Lookahead e PPC). Nas obras onde foram aplicadas as 

ferramentas ocorreram significativos ganhos em relavao a custos e prazos, tempo gasto nas 

atualizav5es do planejamento e relacionamento com fornecedores. 

CHOO et al. (1998) sugerem utilizar urn sistema de banco de dados para programar e 

controlar obras com a metodologia do Last Planner. Para eles, os programas de gerenciamento 

baseados em CPM sao inadequados para as programav5es de curto prazo (semanais). 0 sistema 
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proposto por CHOO et al., chamado de WorkPlan, procura garantir mawr clareza na 

documenta')'iiO, permitindo a integra<;iio entre os envolvidos no processo produtivo. Os relat6rios 

gerados a partir das atualiza')'oes da programa<;iio tentam eliminar as esperas no canteiro nos 

trabalhos realizados em sequencia. 

Junto a sessenta empresas americanas de constru')'iiO de varios portes, ALKA YY ALI, 

MANSOUR MINKARAH (1993) verificaram que as tecnicas de planejamento baseadas em redes 

(CPM e PERT) sao impraticaveis no canteiro de obras devido a grande dificuldade em fazer 

reprogramayoes. Este estudo revelou que, para realizar o planejamento, as empresas de pequeno 

porte utilizam o grafico de Gantt (de barras ). 

Segundo SERPELL BLEY (1993), o planejamento de curto prazo tern per objetivo 

atingir a maier produtividade na considera')'iiO de uma atividade programada para ser executada 

num periodo entre cinco a quinze dias. Nesse tipo de planejamento operacional e necessaria 

detalhar todos os recursos necessaries e assegurar-se de que todas as condi9oes necessarias estao 

favoraveis, fixando metas plausiveis, detectando as possiveis causas de variabilidade na execuyiio e 

exercendo controle com ay()es rapidas e eficazes para corrigir os problemas. Os formularies 

( ordens de servi90) do plan~amento de curto prazo, para esse autor, devem conter, 

objetivamente, as seguintes informay()es: quem faz o que? Aonde? Quando? Quante? E como? 0 

planejamento de curto prazo ajuda a entender melhor os objetivos do projeto, e, per conseguinte 

colabora para o alcance desses objetivos. 

Para pequenas construtoras, FORMOSO, BERNARDES e OLIVEIRA (1998) 

apresentaram uma proposta para o desenvolvimento de urn modelo de planejamento e controle de 

produ')'iiO. Propoem urn modele baseado nos conceitos de Construyiio Enxuta e visando 

proporcionar as pequenas construtoras ferramentas adequadas para o planejamento a curto, medic 

e Iongo prazo do processo produtivo. 

Como objeto principal de analise, as pesquisas na area de programayao e controle de 

produ')'iio tern insistido na necessidade de selecionar e caracterizar a unidade de produ<;iio ( tarefa a 

ser executada). Essa caracteriza<;iio tern como objetivo reduzir as incertezas e garantir a execu')'ao 
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do que foi programado. Com base na adoviio da nova filosofia de produviio (Lean Production), e 

necessario aumentar a confiabilidade dos processos e reduzir a variabilidade. Atuando 

administrativamente sobre as atividades de fluxo e uma maneira estrategica de se conseguir 

isso.(BALLARD, 1997). 

Para HOWELL e BALLARD (1996) a pratica esta Ionge da teoria e uma das formas de 

resolver este impasse e trabalhar com urn modelo de administra((ao da produ9ao proposto a partir 

de controles do projeto, como reconhecimento da natureza diniimica dos atuais projetos. 

Anteriormente, os projetos, que eram pequenos, bern definidos e simples estao agora ficando 

grandes, pouco definidos e complexos. Para gerenciar os projetos que existem atualmente, os 

modelos e tecnicas de administravao tradicionais sao pouco confiaveis. E necessario controlar o 

processo e niio somente os resultados, como custos e prazos. Nos processos decis6rios de 

projetos diniimicos sao necessaries processos de controle e, o indicador primario do controle e a 

confiabilidade no planejamento da produvao. Os novos modelos para controle de projetos sao 

sempre baseados em conceitos, pois frequentemente faltam dados concretos para fundamenta-los 

em bases mais s6lidas. Provavelmente, a precisao e a conveniencia de modelos novos propostos 

podem ser reconhecidas melhor pelos engenheiros e tecnicos de constrn((ao experientes. 

Segundo HOWELL e BALLARD (I 996), os metodos de controles classicos identificam 

e corrigem as divergencias de objetivos de projeto durante o seu desenvolvimento. Em geral 

pergunta-se quais a96es sao necessarias para alcanvar esses objetivos. Os controles sao 

estabelecidos para varias dimensoes de desempenho do projeto, como por exemplo: custo, prazo e 

qualidade. Quando o monitoramento de desempenho identifica uma discrepiincia em qualquer 

destas dimensoes, ele sinaliza para tomar cuidado e chama a atenvao da administra'(ao para 

determinar o significado e a causa da discrepiincia e, se necessario, agir para minimizar o impacto 

negativo no projeto. De uma maneira ou de outra, o ato de controle visa assegurar o desempenho 

dos objetivos do projeto, ou seja, assegurar a conformidade. 

Urn primeiro passo e reconhecer a existencia da variabilidade nos processos de 

construvao, alirma TOMMELEIN (1997). Conhecer os fatores que interferem negativamente na 

produyao, e onde e quando eles se manifestam, podera ajudar na sua reduvao e assim melhorar o 
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processo. Para difundir os conceitos de Constrw;:ao Enxuta, Tommelein propoe a aplicavao de 

simulavoes com computador. Dependendo do grau de abstravao adotado pelo modelo de 

simulavao, e possivel trabalhar viuias fontes de incertezas. Nos casos relatados foram estudadas as 

incertezas que tern origem no processo, onde basicamente estao envolvidas atividades e recursos. 

Uma atividade requer recursos, consome e utiliza esses recursos durante a execuvao e pode alnda 

utilizar outros recursos mesmo depois de terminada (manutenvao). 

TOMMELEIN (1997) ressalta que as incertezas podem causar desperdicio. Quando e 

necessiuio uma elevada quantidade de materials para iniciar uma atividade, quase sempre ocorrem 

desperdicios na armazenagem; com perda de material que ficou estocado nas pilhas inferiores ou 

mal acondicionado. Pode ocorrer perda de horas trabalhadas com transporte adicional do local do 

estoque temporiuio para as frentes de trabalho, ou ainda a mudanva de prioridade de servivos pela 

utilizav1io inadequada do espayo de armazenagem. 

Segundo BALLARD e HOWELL (1997) afud TOMMELElN (1997) o desperdicio 

tambem e criado pela falta de planejamento detalhado e pela ausencia de comunicavao de 

progresso. Isto faz com que os responsaveis pel as atividades sucessoras fiquem sem a definivao do 

que, quando e como fazer, ou seja, acabam por ser impedidos de detalhar os seus pr6prios pianos. 

As perdas provocadas por essas interrupyoes sao agravadas pela utilizavao cada vez maior de 

servivos terceirizados. Pon&m pode-se amenizar essas perdas decorrentes de interrup<;:oes devidas a 

falta de inforrnavao, com adoyao de metodos de planejamento que mostrem claramente a 

responsabilidade de cada uma das partes. 

TOMMELElN (1997) afirrna que muitas das perdas podem ter origem em metodos de 

trabalho pouco detalhados. A especificayao detalhada das ferramentas ou equipamentos a serem 

usados, a melhor sequencia para as atividades, o treinamento dos trabalhadores para que tenham o 

conhecimento e habilidade necessaria para executar o trabalho e o entendimento de como a 

atividade se ajusta ao processo como urn todo, certamente reduzirao o desperdicio. 

No caso dos edificios, REINECK, MAvES e NEVES (1995) apontam que sao poucas as 

altemativas viaveis de caminhos para o transporte de materials, o que pode reduzir a chance do 
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aparecimento de incertezas por conta do arranjo fisico e dos meios de transporte utilizados. As 

opvoes para os meios de transporte vertical sao elevadores, escadas e rampas, guinchos e, 

eventualmente uma grua. Para o transporte horizontal pode-se fazer uso de carrinhos e cavambas e 

raramente de esteiras. Nos edificios, o meio a ser usado vai depender da altura e da distancia em 

que se vai colocar o material e as perdas dependem do meio utilizado. 

Ja para TOMMELEIN (1997) e importante identificar o desperdicio a partir dos 

conceitos de atividades de fluxo e de conversiio citados anteriormente por KOSKELA (1992). 

Para essa autora e necessaria ter o entendimento de que a transformaviio ( conversiio) pode 

ocorrer a partir da introdu<yao, combinada ou niio, no processo de insumos abstratos, como 

informavoes, e insumos palpaveis como materiais, equipamentos, ou a partir da simples mudanva 

de estado pela introduvao de energia (calor, pressiio) ou espera ( cura do concreto, resfriamento ). 

As avoes de conversiio agregam valor ao produto, enquanto as atividades de fluxo sao causadoras 

de perdas. 

A bibliografia aponta os carninhos para a reduyiio das perdas originadas na falta de a<yoes 

de planejamento e controle. FORMOSO et al. (1993) atribuem a inadequaviio dos projetos e a 

falta de coordenaviio entre os projetos, a ocorrencia de perdas materiais nos canteiros .. A omissao 

na area do planejamento e controle e responsavel pelas perdas que incidem sobre a produviio, 

recebimento, transporte, armazenamento e inspeviio. 

3.3. Considera~oes Sobre Este Capitulo 

Na revisiio da bibliografia, a generalizaviio corrente e de que no ambiente da construyiio 

civil reina a incerteza, e que isso se deve a falta de ferramentas adequadas disponiveis para o 

engenheiro exercer as funvoes de planejamento e controle nas obras. Constata-se a preocupaviio 

dos pesquisadores da area de gerenciamento de obras, em propor modelos para a programaviio no 

20 



canteiro, levando-se em considera9iio os aspectos intrinsecos das obras, tais como fluxo de 

informav5es, de materials, de pessoa! e equipamentos. 0 ponto comum na literatura pesquisada e a 

proposi9iio de metodos de programayiio de curto prazo para serem utilizados pelo engenheiro de 

obras, e metodos de controle que apontem para a9oes gerenciais corretivas. 

A maior parte dos autores defende a mudanya de cultura na construyiio civil, pelo maior 

envolvimento e integragiio dos projetistas e executores em a9oes de planejamento, detalhamento 

dos projetos, especificagoes e pianos. Propoem usar mais tempo em a96es estrategicas que visem 

a qua!idade e a produtividade, e que perrnitam uma maior aceita9iio das inova96es tecnol6gicas 

por parte dos traba!hadores e fomecedores. 

Os pesquisadores participantes da Lean Construction (Constru9iio Enxuta), muito mais 

do que conceitos, ja apresentam os resultados das adapta9oes de ferramentas usadas em outros 

meios produtivos para a construyiio civil e, tambem, ja avan9am para outras areas como projeto 

(lean design), suprimentos (lean supply) e para o empreendimento como urn todo (lean 

enterprise). Algumas dessas adapta96es sao versoes de metodos ja conhecidos e descritos na 

literatura especia!izada em aplicagoes de engenharia de produyiio. 0 direcionamento do enfoque 

para atividades que causam perdas, obriga a reformulayiio dos metodos de planejamento, com o 

objetivo de se reduzir as incertezas, e traba!har com maior quantidade de informa96es na fase de 

programa9iio e controle da obra. 

21 



4. Metodologia 

0 enfoque metodol6gico da presente pesqmsa e experimental e qualitativo, CUJOS 

objetivos sao o desenvolvimento e as adapta~oes necessanas a utiliza~o das tecnicas de Last 

Planner para planejamento e controle da produ~ao e de fornecimentos na Constru~ao Civil, no 

ambito do canteiro de obras em empreendimentos compostos por edifica~es, com analise dos 

resultados de forma a diminuir desperdicios, otirnizar e alimentar a melhoria continua do processo 

construtivo. 

Conforme proposta de Ballard (2000), o sistema de controle da produ~o denominado 

Last Planner preve principalmente o emprego de duas ferramentas para planejamento da 

produyiio, Lookahead e Weekly Work Plan, com vistas a diferentes horizontes e detalhamento de 

planejamento. Assim sendo, enquanto o Lookahead procura focar urn horizonte de planejamento 

de 5 a 6 semanas com pouco detalhamento das atividades, o Weekly Work Plan como o proprio 

nome indica, procura focar como horizonte de planejamento somente uma semana e com maior 

detalhamento das atividades a serem executadas. 

Definidas as ferramentas de Last Planner, as mesmas foram implantadas em tres canteiros 

de obras em empreendimentos compostos por edifica~oes, a fim de verificar sua aplicabilidade no 

cenano da Constru'(iio Civil Brasileira, cujas caracteristicas podem exigir adapta~es nestas 



rerramentas, ou ate mesmo desenvolvimento de outras ferramentas para assegurar urn eficiente 

planejamento e controle da produ<yao. 

Baseado na observa<;:ao da implanta;;:iio e da aplicabilidade das ferramentas Lookahead e 

Weekly Work Plan, verificou-se vanas oportunidades de melhoria e principalmente a magnitude 

dos problemas relatives aos fornecimentos no exito do planejamento da produ<;:ao. 0 que embasou 

as adaptavoes e desenvolvimentos aqui propostos. 

Para taoto, foi adotada uma estrutura para a organiza<;:iio do planejamento da obra 

dividida em tres niveis, ou seja, planejamento de Iongo prazo, planejamento de curto prazo, e 

planejamentos semanais, conforme ilustrado na Figura 4 .l. Neste contexte, o planejamento de 

curto prazo refere-se ao Lookahead, enquanto o planejamento semanal da produviio refere-se ao 

Weekly Work Plan, ambos propostos por Ballard (1997 e 2000). 
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Maior 

detalhamento 

das atividades 

Planejamento de Longo Prazo -

PLP 

- Planejamento estrategico; 

- P!anejamento Geral, com todas 

atividades necessilrias a 
conclusao; 

- Marcos do projeto; 

- L6gica do projeto. 

Planejamento de Curto Prazo - PCP 

(Lookahead) 

- Planejamento Tatico; 

Atualizav6es do 

planejamento 

baseadas no 

progresso e 

aprendizado. 

- 5 semanas de horizonte 

- Analise das restri96es a produ9ao e ao fomecimento\, 
- L6gica da prodw;ao; 

- Atualizavoes semanais. 

Planejamento Semanal de Produvao e Fomecimento -

PSP- PSF (Weekly Work Plan) 

- Planejamento Operacional; 

- Atividades detalhadas; 

- Fomecimentos detalhados e programados; 

- Atualizayoes semanais 

- Coletas de dados - aprendizado. 

\ 

Figura 4.1 - Estrutura do Planejamento de obras proposto neste trabalho. 

Dentro da estrutura de planejamento definida, o foco deste estudo se localiza nos niveis 

de planejamento de curto prazo (PCP) e planejamento semanal de produ9ao e fomecimento (PSP 

e PSF respectivamente), uma vez que o controle da produyao no ambiente do canteiro de obras 

ocorre nestes niveis. 

0 planejamento de Iongo prazo adotado nos casos em estudo, uma vez que ja existem e 

sao normalmente utilizados pelas empresas em suas obras, foram completados, revisados e 

passados para o meio eletronico de forma a atender todos os pre-requisites para os demais niveis 

de planejamento, ou seja, planejamento de curto prazo e planejamentos semanais. 
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Como forma de revisao e elaborayao do planejarnento de Iongo prazo (PLP) das obras 

estudadas, optou-se pela tecnica de rede de precedencias baseada nos conceitos de carninho 

critico, ou seja, CPM (Critical Path Method). A tecnica de visualiza<;ao grilfica adotada foi a de 

GANTT, por se tratar da que melhor ilustra gra:ficarnente a ocorrencia das atividades no tempo 

bern como suas precedencias, dentro do ambito da constru<;ao civil. 

Na elabora<;ao dos planejarnentos de Iongo prazo das obras, procurou-se no rnercado urn 

prograrna de computador (software) que se utiliza das tecnicas CPM e GANTT na e!aborayao de 

Planejarnentos e que rnelhor se adapta a dinfunica do gerenciarnento de obras. Neste sentido, 

dentre os softwares mais conhecidos, como: Primavera Project Planner; MS Project; Super 

Project, etc, foi adotado o prograrna MS Project® versao 1998 da Microsoft Corporation®, por 

se tratar do prograrna para planejarnento que alem de atender as necessidades do estudo, e de facil 

aquisi<;ao e opera<;ao, sendo facilmente aplicavel ern qualquer canteiro de obras que possua o 

minirno de inforrnatiza<;ao, ou seja, urn cornputador. 

Como prograrna para elabora<;ao e anitlise das planilhas e grilficos da porcentagern de 

exito da produ<;ao e fornecirnento, foi escolhido o prograrna Excel®, que faz parte do pacote 

Office® da Microsoft Corporation®, e e de facil aquisi<;ao e utiliza<;ao. 

Isto resolvido forarn adaptadas e desenvolvidas planilhas para planejarnento de curto 

prazo, baseadas no modelo de Lookahead proposto por Ballard (2000), corn vistas a 5 semanas de 

horizonte, e planejarnentos sernanais tanto para controle de produ<;ao quanto para controle de 

fornecirnentos. 

Assirn sendo o planejarnento de curto prazo e o planejarnento sernanal de prodw;:ao forarn 

feitos por rneio de planilhas, adaptadas de ferrarnentas da Lean Construction, tais como: 

Lookahead e Weekly Work Plan (Ballard, 1997 e Ballard, 2000), com enfase no relacionarnento 

das atividades ao planejarnento de Iongo prazo da obra e a caracteriza<;ao das rnetas de produ<;ao 

de cada atividade. 
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Ja o planejamento semanal de fomecimento foi desenvolvido em forma de planilha e 

baseado em carencia, deste tipo de informaviio, observada durante a implantac,:ao desta pesquisa. 

Para tanto foi elaborada uma planilha em forma de tabela, cuja formatac,:ao assemelha-se a do 

planejamento semanal de produc,:ao porem trata de monitorar fatores somente relacionados aos 

fornecimentos, sejam estes de mao-de-obra, materiais ou equipamentos. 

A fun de se verificar a validade e as limitac,:Oes dos modelos, os mesmos foram aplicados 

em tres obras de edificios residenciais de multiplos pavimentos, que entao apresentaram uma serie 

de resultados que aqui foram analisados. 

Da coleta de dados, de cada caso oriundo das razoes de nao atendimento as metas de 

planejamento, foram elaborados graficos para analise de desempenho de forma a diminuir 

desperdicios, otimizar e alimentar a melhoria continua do processo construtivo. 
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5. Adapbu;oes e desenvolvimento dos modelos a partir do Last Planner 

Como ferramenta para adaptayiio e desenvolvimento dos modelos, foi adotado urn 

programa de computador que fosse capaz de elaborar planilhas em forma de tabelas, e que 

tambem fosse capaz de armazenar e elaborar gnificos oriundos da aruilise dos dados preenchidos 

regularmente nas planilhas. A op~iio recaiu sobre o programa Microsoft Excel®, da Microsoft 

Corporation®, que atende as necessidades desta pesquisa, alem de ser facilmente adquirido e 

amplamente difundido. 

5.1. Modelo para Planejamento de Curto Prazo- PCP 

Apesar do planejamento de Iongo prazo conter todas as atividades necessiuias a 

conclusiio da obra organizadas de forma 16gica, o mesmo niio chega a ser detalhado com precisiio 

por causa da falta de informa<;X)es suficientes provenientes de inumeros intervenientes e restri~oes 

que s6 se manifestam ap6s o inicio das obras, alem do fato do ambiente da constru~iio civil ser 

repleto de incertezas. 



Torna-se evidente a necessidade de se planejar em curto prazo, com uma visao tatica da 

produs:ao, ou seja, restringindo-se a urn horizonte de atuas:ao compreendido entre o planejamento 

de Iongo prazo (planejamento estrategico) eo planejamento semanal (planejamento operacional). 

A definis:ao do horizonte de planejamento deve ser baseada na dinfunica de cada 

ernpreendimento, tendo em vista as caracteristicas de cada empresa. Por exemplo: numa obra com 

duras:ao de urn mes fica evidente que o planejamento de curto prazo nao deve possuir mais de 

duas semanas como horizonte. Ja no caso de uma obra com duras:ao de 12 meses, a escolha do 

horizonte para planejamento de curto prazo pode variar desde quatro semanas ate 8 semanas. 

Na adapta91io do modelo para planejamento de curto prazo, definiu-se como horizonte o 

prazo de cinco (05) semanas, por ser este adaptavel a grande maioria dos empreendimentos de 

edificios residenciais, alem de ser urn prazo compativel com a solu~o da grande maioria das 

restris:5es que impactam sobre a produs:ao, como por exemplo: esclarecimentos de definis:5es de 

projeto, contrataviio de fornecedores, liberav5es de verba, pedido e entrega de materials e 

equipamentos. 

Desta forma havera sempre urn mes de planejamento de curto prazo a frente da semana 

que se iniciara e que possui planejamento semanal de produyao. 

Na definis:ao dos tipos de restriy5es contidas no modelo, procurou-se identificar as que 

atuam diretamente sobre a liberas;ao das atividades previstas no planejamento para produyao. 

Foram assim definidos os doze principals itens adotados neste modelo: 

• Servi~o Pre-requisito - A 16gica do planejamento e produs:ao gera algumas 

dependencias entre atividades, assim deve-se controlar se os servis;os pre-requisites aos a 

serem executados, estao totalmente ou parcialmente completes de modo a atenderem as 

ligay5es de dependencia entre as atividades; 

• Inforrna~oes I Projetos - Controlar se todas as informay5es e projetos necessaries para 

produ91io de uma determinada atividade estao disponiveis; 

• Defini~oes de engenharia - Relativas a quais tecnicas, materials, eqmpes e 

equipamentos deverao ser empregados na atividade; 
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• Verba - Aloca<;ao de verba para determinada atividade; 

"' Pedido - Se os pedidos de materiais, equipamentos e contratac;ao de mao-de-obra, ja 

foram elaborados, enviados e liberados; 

" Local planejado - Organizac;:ao do local de execui(ao da atividade e do local de 

armazenamento de materiais e equipamentos necessarios para a atividade; 

" Seguran~a - Presen<;a dos equipamentos de protec;ao individual (EPI) e prote,;;ao 

coletiva (EPC), alem de condi<;5es para execut;ao da atividade segundo a NR-18 (Norma 

Regulamentadora n°18: Condi<;5es e meio ambiente de trabalho na Constru,;;ao Civil); 

" Contrato - Existencia de contrato devidamente aprovado, com a firma que vai executar 

o servr<;;o; 

" Materials - Existencia na obra dos materials necessaries para a realiza<yao do servir;o, ou 

comprometimento de entrega no dia necessaria para a realiza<;ao do mesmo; 

" Empreiteiro - Present;:a na obra, da mao-de-obra necessaria para a realiza<yao do servi<;:o, 

ou comprometimento de presenr;a no dia marcado para a rea!iza<;:ao do mesmo; 

e Equipameutos - Existencia na obra dos equipamentos necessaries para a rea!izayao do 

servir;o, ou comprometimento de aloca<;ao no dia marcado para a realiza<;ao do mesmo; 

" Condi4;iies dimaticas - Se foram levadas em considera<;:ao possiveis intervenc;5es 

climaticas a realiza<;ao do servi<;:o, como por exemplo: presen,;;a de Ionas plasticas para, 

no caso de chuva, cobrir os blocos de concreto utilizados na execuyao de alvenaria. 

Uma vez definidos o horizonte de atua<;:ao do planejamento de curto prazo e as restri<;;5es 

a serem controladas, foi desenvolvido urn modelo de planilha, ilustrada na Figura 5.1. 

No modelo foi inserido urn campo para anotayao das atividades liberadas para o 

planejamento semanal de prodw;:ao, ou reprogramadas. Diferentemente do modelo original 

proposto por Ballard (1997; 2000), a inser<;:ao deste campo pennite relacionar a quantidade de 

atividades previstas em planejamento de Iongo prazo ( e que portanto constam no PCP), com a 

quantidade de atividades cujas restri.;oes foram resolvidas e por consequencia entraram no 

planejamento semanal de produ<;:ao. Esta rela<;ao sera utilizada no calculo da porcentagem de 

atendimento ao planejamento, que sera descrita posteriormente no item 5 .2.1. 
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Figura 5. I - Planilha utilizada para Planejamento de Curto Prazo PCP 



Alern do horizonte de planejamento, restriV(>es e atividades liberadas ou reprogramadas, o 

rnodelo tambern registra os dados do ernpreendirnento, sernana para a qual foi atualizado, nome 

das atividades, alem permitir a inclusiio de comentirrios ou anotavoes pertinentes a cada atividade, 

como por exemplo: n° de pedido de compra de determinado material; empresa contratada para 

executar determinado servivo e verba disponivel. 

0 modelo foi desenvolvido para, no ambiente do canteiro de obras, ser utilizado pelo 

tecn6logo ou pelo engenheiro responsavel, por serern estes os Unicos capazes de analisarem 

profundamente o planejamento de forma a projetar as atividades a serem executadas dentro da 

16gica da produvao e atuarem sobre as restriv5es. 

A partir do planejamento de curto prazo, sao retiradas as atividades liberadas para 

execuvao que farao parte do planejamento semanal de produvao (PSP), alem das informav5es 

acerca do planejamento semanal de fornecimento (PSF) comprometido para esta mesma semana. 

5.2. Modelo para Planejamentos Semanais 

Definidas as ferramentas de planejamento estrategico (Planejamento de Longo Prazo -

PLP) e os rnodelos utilizados para o planejamento tatico (Planejamento de Curto Prazo - PCP), 

de forma a completar a estrutura de planejamento de obras adotada, foram adaptados e 

desenvolvidos os rnodelos em furma de planilhas que irao controlar efetiva e detalhadamente a 

produ9ao e os fornecimentos programados no seu dia-a-dia, ou seja, os modelos para o 

planejamento operacional. 

Estes modelos foram desenvolvidos tendo como horizonte de planejamento e atualizavao 

o periodo de uma semana, de maneira a integrarern-se ao PCP (Plan~amento de Curto Prazo) 

fornecendo dados de desempenho e possibilitando sua atualiza(,:ao semanal. Por conseqiiencia, 

ap6s atualizavao do PCP, sao elaborados novos plan~amentos semanais. 
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Foram assun adaptados e desenvolvidos respectivamente dois modelos para 

pla:.:.ejamentos semanais: Planejamento Semanal de Produ<;:ao - PSP; e Planejamento Semanal de 

Fomecimento- PSF 

5.2.1. Planejamento Semanal de Produ~o- PSP 

Foi desenvolvido urn modelo de planilha para programa<;:ao de atividades em obras de 

constru<;:ao civil, adaptado do modelo ja existente e proposto por Ballard ( 1997) proveniente da 

Lean Construction, porem dando um foco diferente sobre as caracteristicas das atividades e 

avalia<;:ao da sua produ<;:ao. 

Desta forma, a planilha desenvolvida enfoca o registro da causa da nao conclusao das 

atividades, defini9ao de metas baseadas em quantidades unitanas de produ9ao, e defini9iio das 

atividades que atuam diretamente sobre o cronograma da obra, levando em conta este fator no 

ca!culo do exito da produ9ao relativamente ao planejamento de Iongo prazo, conforme Figura 5.2. 
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Figura 5.2--- Planilha utilizada para Planejamento Semanal de Produc;ao -l'SP 
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Dentre os campos que compoem a planilha, cabem os esclarecimentos explicitados na 

Tabela 5.1. 

Tabela 5 .I - Detalhamento dos campos da planilha para Planejarnento Semanal de Prodw;:iio 

Campo 

Previsto no PCP 

Area I Bloco 

Pn\-reqnisitos para 

inicio do servi~o 

Unidade 

J a realizado 

Qmmtidade a realizar 

Acompanhamento da 

produ~iio 

Quautidade realizada 

Razoes 

Caracteristicas 

Anotar se a atividade a ser executada estil prevista ou nao no 

1 planejamento de curto prazo (PCP). Esta anota<;:iio destaca as 

I atividades previstas das nao previstas, sendo tambern importante esta 

informaviio para o cillculo do percentual de atendimento ao 

planejamento. 

Em empreendimentos compostos por vanos edificios em prodw;ao 

simultanea, e importante salientar em qual deles seni realizada a 

I atividade planejada. Idem para o caso de varias equipes responsaveis 

i por diferentes areas de um empreendimento. 
I 

F az~se uma descriviio breve sobre a atividade a ser executada. 

Apresentam-se as restri<;:oes ao inicio da execu<;:ao, que foram 1 

monitoradas pelo planejamento de curto prazo, e que foram I 
programadas para acontecer na semana planejada. Por exemplo; uma I 
entrega de material. J 

i Anota-se a unidade referente a "quantidade de prodw,ao". Por I 
exemplo Apartamento (apto ); Unidade (Un), Predio (Pr), etc. i 

Quantidade de unidades ja produzidas de cada atividade. 

I Quantldade de umdades a serem reahzadas de cada atividade. 
i 

I 
i 
i 

J 

I Trata-se da programa<yao diana referente a cada atividade, onde sao I 
informados os dias de produ<;:ao programados. 

0 campo e dividido em duas celulas por dia de forma que na c6lula 

I superior seja anotado o dia programado de execu<;:iio e na inferior seja 
1 

anotado em que dia realmente executou-se o servi<;:o. I 
i 

Anota-se o quanto da meta foi realizado. 

I Razoes pelas quais a atividade planejada nao atingiu a meta. 

Comentilrios que o usuano achar pertinente. 

34 



Alem dos campos apresentados na Tabela 5.1, a planilha tambem registra os dados do 

empreendimento, a semana para a qual foi planejada, e o responsavel pela elabora9ao da mesma. 

Esta planilha foi desenvolvida, para ser preenchida no canteiro de obras com os dados da 

produ9ao esperada, por pessoas capacitadas a avaliar o planejamento de curto prazo e definir as 

atividades que devem entrar na "linha de produ9ao". A op9ao recai sobre o engenheiro, tecn6logo 

ou urn tecnico muito experiente. 

Contudo, a utiliza9ao e registro na planilha, dos dados coletados com o dia-a-dia da 

produ9ao, s6 serao eficazes se efetuados por urn profissional que esteja sempre vivenciando o dia

a-dia do canteiro e que tenha capacidade de montar as equipes de forma a atender as metas de 

produ<;ao esperadas. Neste sentido os profissionais indicados sao o mestre-de-obras, 

encarregados, tecnicos ou ate estagiarios. 

Dessa forma, fica claro o envolvimento entre tres elementos na produ9ao, ou seja: o 

planejador, que geralmente e 0 engenheiro da obra e que ira definir quais atividades serao 

executadas, quando e quem ira executar e quais as metas a serem atingidas; o controlador, que 

geralmente eo mestre e que controlara as restri<;oes do dia-a-dia para atender ao planejamento; e 

o fomecedor, que entra com a mao-de-obra, as vezes tambem materiais, suprindo essa necessidade 

nas atividades de forma a atingir as metas definidas. Nos casos de mao-de-obra propria da 

empresa, o fomecedor pode ser considerado o chefe de uma determinada equipe. 

0 ideal e que a elabora9ao do planejamento semanal de produ<;ao, seja firmada com uma 

reuniao entre os elementos envolvidos (geralmente engenheiro, mestre, encarregados e 

empreiteiros ), para aumentar o comprometimento de todos com as metas a serem atingidas, e para 

se fazer os ultimos ajustes e esclarecimentos a respeito das atividades a executar. 

Durante a implanta<;ao do modelo, nas obras estudadas, foi observada uma certa 

dificuldade por parte de alguns mestres e encarregados em visualizar, medir e controlar metas 

definidas em porcentagem, como por exemplo: urn edificio de 16 pavimentos onde se teria a 
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atividade "execw;ao de revestimento" externo com meta de produc;ao igual a 20%, o que 

significaria 1 000m2 num edificio de 5000m2
, conforme ilustrado na Figura 5.3. 

Figura 5.3 - exemplo de atividade com meta definida em porcentagem. 

Realmente, neste caso, seria grande a dificuldade 

para 

pessoa que faz o acompanhamento. 

e executado em prumadas 

sair com uma trena na mao fazendo 

uma maratona de subidas e descidas em plataformas de trabalho, para calcular a metragem 

executada, dividir pela total e chegar na porcentagem executada desse servic;o. 

Para resolver esse problema, diminuindo o tempo de coleta de dados e facilitando a 

medic;ao da execuc;ao das atividades, neste modelo proposto, os campos referentes as metas foram 

elaborados de forma a possibilitar a medic;ao visual dos servic;os. Tambem para que isso ocorra, na 

descric;ao da atividade, o planejador deve discriminar exatamente qual a frente de servic;o de forma 

a relacionar esta com a unidade de medic;ao do servic;o, possibilitando uma medic;ao visual, o que 

tambem nao seve na utilizac;ao das planilhas para maneJamtento semanal (Weekly Work Plan) 

sistema Planner para planejamento da prodw;ao, proposto Ballard 997). 

Assim, no mesmo exemplo de servwo de externo, o planejador 

numerar as fachadas do edificio de acordo com as frentes de servu;o, ficando a planilha de 

na Figura 5.4. 
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Figura 5. 4 - exemplo com meta definida coerentemente com a frente de 

servivo, possibilitando medi<;ao visual. 

Dessa maneira seria grande a facilidade da pessoa que esta fazendo o acompanhamento. 

simples, e 

rapida. 

Com rela<;ao a defini<;ao de uma atividade, observou-se a necessidade de subdividi-la em 

varias etapas que a compoem, de maneira coerente com as equipes, fornecedores envolvidos, e 

forma de acompanhamento e medi<;ao. Por exemplo, no caso de execw;ao de estrutura, em vez de 

se adotar a situa<;ao apresentada na Figura 5.5, que ilustra a atividade principal sem subdivisao, 

deve-se por adotar a situa<;ao ilustrada na Figura 5. 6 onde esta atividade de estrutura foi 

subdividida em varias etapas que a compoe. 
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sub-dividida em varias etapas. 

Como forma de correlavao entre as atividades planejadas para ocorrerem numa 

determinada semana e as atividades previstas no planejamento de curto prazo, diferentemente do 

planejamento semanal Weekly Work Plan proposto por Ballard 997), o modelo foi adaptado 

visando identificar estas atividades uma vez que nem todas estao diretamente relacionadas as 

atividades previstas no planejamento de curto prazo, como exemplo, tarefas auxiliares de 

Com essa identificavao fica claro tambem para o profissional que vai controlar e 

mc~ruton1r o planejamento, quais sao as tarefas prioritarias, prestando-se maior atenvao a essas 

atividades. 

ao final da semana e conseqilentemente a planilha de planejamento 

semanal produ9ao preenchida, e feita uma reuniao para se discutir o desempenho da equipe e a 

prodw;ao semanal para em seguida definir-se quais as novas metas para a semana seguinte. Esses 

dados sao registrados na planilha de analise semanal da produvao e serao processados de forma a 

obterem-se indices de desempenho e razoes de nao atendimento das metas de produvao. Isso feito 

atualiza-se o planejamento de curto prazo, o qual ira gerar nova planilha de planejamento semanal 

de produ9ao, fechando assim o ciclo. 
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5.2.2. Planejamento Semanal de Fornecimento - PSF 

0 Planejador, geralmente o engenheiro da obra, durante a elaboravao do planejamento de 

curto prazo toma varias decisoes relativas aos fomecimentos, que darao suporte a produvao, e a 

sua programavao. Desta forma informavoes como: os fomecedores contratados, datas de entregas 

de materiais e equipamentos, efetivos de mao-de-obra combinada com subempreiteiros, etc., 

devem ser devidamente documentadas e transmitidas a equipe da obra, de forma a possibilitar 0 

monitoramento e a cobran9a diana da posivao de todos os fomecimentos programados e que dao 

suporte a produ9ao. No ambiente do canteiro essa funvao e exercida pela equipe de administravao 

da obra, a qual geralmente e formada por urn administrative e urn almoxarife. 

Nas obras estudadas, porem, a maioria das decisoes com rela9ao aos fomecimentos era 

tomada pelo engenheiro gerente da obra e passada verbalmente ou atraves de bilhetes a equipe 

administrativa da obra, ou seja, de maneira informal. Contratos e pedidos de compras, fechados, as 

vezes chegavam as obras ap6s o inicio dos servi9os relatives ou ap6s a entrega de materiais e 

equipamentos. 

E grave, no ambito da ConstruyaO Civil Brasileira, 0 descaso e a falta de 

comprometimento de muitos fomecedores com datas de fomecimento tanto de materiais quanto 

de mao-de-obra, fator este que raramente acontece em paises mais desenvolvidos como Estados 

Unidos, Canada, e os do bloco do Mercado Comum Europeu. 

Neste cenario, toma-se evidente a necessidade de haver uma ferramenta que organize e 

formalize todas as metas de fomecimento a serem atingidas durante o periodo plan~ ado, de forma 

a se garantir suporte a produyaO. 

Com esse objetivo foi desenvolvido no ambito deste estudo, urn modelo de planilha, 

denominada "Planejamento Semanal de Fomecimento" (PSF), cuja formatayao assemelha-se a do 
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planejamento semanal de produ~ao porem trata de monitorar fatores somente relacionados aos 

fomecimentos, sejam estes de mao-de-obra, materiais ou equipamentos. Como ilustra a Figura 5.7. 
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Figura 5.7- Planilha utilizada para Planejamento Semanal de Fornecimento- PSF 
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Dentre os campos que compoem a planilha, cabem os esclarecimentos explicitados na 

Tabela 5.2. 

Tabela 5.2- Detalhamento dos campos da planilha para Planejamento Semanal de Fornecimento 

Campo 

Atividade 

Fomecedor 

Fornecimento 

Mat. - M.O. - Equip. 

( tipo/ quantidade) 

Acompanhamento dos 

fomecimentos 

Feito 100% 

Razoes 

Caracteristicas 

Atividade a qual esta relacionado o fornecimento planejado. 

Nome do fornecedor contratado para o fornecimento relativo a 

cada atividade planejada. 

Categoria de fornecimento, pode ser Material, Mao-de-obra ou 

Equipamento. 

No caso de fornecimento de material, e anotado o e a 

quantidade do material a ser recebido. 

No caso de equipamento, e anotado o tipo de equipamento a ser 

l
locado ou entregue ( se comprado ), e a quantidade (horas, 

unidades, etc.). 

I No caso de Mao-de-obra e anotada a funyao e a quantidade de mao 

de obra alocada. 

Programayao diana referente a semana planejada onde serao 

informados os dias programados para o fornecimento referente a 

cada atividade. 

:E dividido em duas celulas por dia de forma que na celula superior 

seja anotado: 

• Para os casos de fomecimento de material e equipamentos, 

o dia programado para o fomecimento, hachuriando-se este 

campo. E na inferior o que realmente aconteceu. 

• Para o caso de mao-de-obra, a quantidade de funcionarios 

por funyao ( encarregado, oficial e ajudante ), por dia 

programado para execuyao da atividade. E na inferior seja 

anotado como realmente aconteceu diariamente. 

Coluna dividida em duas opyoes de resposta, sim ou nao, onde e 

colocado urn "X'' na opyao referente ao desempenho do 

fornecimento programado. 

Razoes pelas quais o fomecimento planejado nao atingiu a meta de 

100%. Comentarios que o usuario achar pertinente. 
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Uma planilha voltada unicamente para acompanhamento do planejamento, no que diz 

respeito aos fomecimentos que dao suporte a prodw;ao, nao foi encontrada em nenhuma das 

bibliografias estudadas, nao compondo o escopo de ferramentas de Last Planner existente, 

podendo a planilha proposta ser considerada inedita, resultado do esfowo de pesquisa realizado no 

ambito deste trabalho. 

Esta planilha foi desenvolvida, para ser preenchida no canteiro de obras por pessoa 

capacitada a avaliar o planejamento de curto prazo e retirar dele todas as informa9oes referentes 

aos fomecimentos que devem suprir a produ9ao. A op9ao recai sobre o engenheiro, o tecn6logo 

treinado para isto, ou urn tecnico muito experiente. 

Porem sua utiliza9ao e preenchimento, assim como a planilha de PSP, deverao ser feitos 

sob a responsabilidade do profissional que estiver vivenciando o dia-a-dia do controle e 

monitoramento dos fomecimentos da obra, e que tenha capacidade e autonomia de fazer os 

contatos necessaries, com fomecedores e parceiros, de forma a cobrar as metas previamente 

combinadas e de forma a nao permitir o surgimento de restri96es no planejamento da produ9ao. 

Neste sentido os profissionais indicados sao o administrative de obras, o almoxarife, urn tecnico 

ou ate mesmo estagiarios treinados para isto. 

Para a elabora91io do planejamento semanal de fomecimento, assim como o de produ9ao, 

com rela9ao ao fomecimento de mao-de-obra, e ideal que seja feita uma reuniao entre os 

elementos envolvidos (geralmente o engenheiro, o mestre, encarregados e empreiteiros ), para 

aumentar o comprometimento de todos com as metas a serem atingidas e se fazer os ultimos 

ajustes e esclarecimentos a respeito do dimensionamento das equipes envolvidas na produ9ao. E 

recomendavel que para a elabora9ao dos planejamentos semanais seja feita uma unica reuniao 

envolvendo produ9ao e fomecimento. 

Alem dos campos detalhados na Tabela 5.2, a planilha tambem permite registro dos 

dados do empreendimento, semana para a qual foi atualizada, e responsavel pela elabora9ao do 

mesmo. 

43 



Os dados provenientes do acompanhamento diitrio do PSF sao registrados na planilha de 

amllise semanal de fomecimento e serao processados de forma a se obter indices de desempenho e 

razoes de nao atendimento das metas. F eito isso, e atualizado o planejamento de curto prazo, o 

ira gerar novo planejamento semanal de fomecimento, fechando assim o cido. 

5.3. Analise de desempenho dos planejamentos 

De forma a facilitar a analise e o processamento dos dados, coletados durante a semana, 

provenientes das planilhas de planejamento semanal de produyao e fomecimento, foram 

desenvolvidas planilhas de analise, baseadas nas de planejamento, denominadas "Analise Semanal 

da Produyao" e "Analise Semanal de Fomecimento", as quais serao descritas a seguir. 

5.3.1. Analise Semanal da Produ~io 

A planilha desenvolvida para a analise semanal da produyao foi elaborada praticamente 

com os mesmos campos da planilha de planejamento semanal da produyao, sendo suprimido o 

campo referente aos "pre-requisites para realizayao do serviyo", pois neste ponto de analise, esses 

pre-requisites, se nao atendidos, ja se tomaram "razoes" pelo nao atingimento da meta de 

produ9ao. 

Como a planilha se destina a analise do desempenho do planejamento e 

consequentemente das "razoes" que levaram algumas atividades ao nao atendimento das metas de 

produyao, foram adotados tipos pre-estabelecidos de "razoes", facilitando o arquivamento destas 

informayoes de forma ordenada e possibilitando assim a comparayao com planejamentos futuros. 
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Tambem para esse prop6sito, cada tipo de "razao" foi relacionado com urn departamento 

responsavel, de forma que na analise dos dados se possa veri:ficar com maior clareza sobre qual 

departamento incide a maior parte dos problemas. 

Na bibliogra:fia estudada, autores como Ballard 997; 2000), Howell (1996), de:finem 

razoes de nao atendimento as metas de produ9ao, em forma de categorias semelhantes as adotadas 

na Tabela 5.2 no campo de "Responsavel". Porem na utiliza9ao do modelo proposto por Ballard 

(1997), a analise das razoes de nao atendimento as metas de produ9ao relacionando estas somente 

as categorias de:finidas, mostrou-se muito abrangente nao possibilitando isolamento e:ficiente do 

problema. 

Sendo assim, 12 tipos de razoes foram pre-de:finidos, conforme a Tabela 5.3 a seguir, por 

serem os mais recorrentes e representatives da realidade da constru9ao civil na area de 

empreendimentos compostos por edifica9oes. 

A tabela de tipos de razoes pre-estabelecidos encontra-se no programa para controle da 

produ9a0, desenvolvido no ambito desta pesquisa utilizando-se para isto 0 software Microsoft 

Excel®, e pod era eventualmente ser alterada de forma a se adaptar ao perfil de qualquer empresa 

construtora. 
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Tabela 5.3- Tipos de "razoes" de nao atendimento das metas do planejamento da produc;ao. 

Codigo 
Razao Responsavel 

da :razio. 

0 Nao houve problema Nao houve problema 

1 Condic;oes climaticas Clima 

2 Equipamento danificado Equipamento 

3 Falha no planejamento da semana Engenharia 

4 M.O. Insuficiente Mao de obra 

5 Material insuficiente Material 

6 Orientac;ao Diretoria Diretoria 

7 Reprogramac;ao da obra Diretoria 

8 Sem equipamento Equipamento 

9 Sem liberac;ao da administrac;ao Adm. Obra 

10 SemM.O. Mao de obra 

11 Sem material Material 

12 Servic;o pre-requisite Serv. Pre-requisite 

Alem da analise das razoes de nao atendimento das metas de produyao, serao tambem 

analisados os desempenhos da produc;ao. Para este fim, no modelo para planejamento semanal da 

produc;ao (Weekly Work Plan), proposto por Ballard (1997), e feito o calculo de percentual de 

planejamento completo (Percent Plan Complete- PPC), dividindo-se somente a quantidade de 

atividades que obtiveram 100% de atendimento a meta, pela quantidade total de tarefas previstas 

para o periodo. 

Este percentual proposto por Ballard (1997), mostrou-se pouco relacionado com os 

planejamentos de curto prazo e de Iongo prazo, alem do fato de nao considerar a porcentagem que 

cada atividade atingiu da meta. Desta forma, por exemplo, pode-se chegar a urn "PPC" igual a 

100% para uma determinada semana cujas atividades nao estao diretamente relacionadas ao 

planejamento da obra, e por outro lado pode-se chegar a urn "PPC" igual a zero mesmo que todas 
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as atividades tenham atingido 99% da meta e estejam todas diretamente relacionadas ao 

planejamento da obra. 

A fim de suprir esta de:ficiencia, procurou-se adaptar o modelo desenvolvido no ambito 

desta pesquisa, a sistematica da constru~;ao civil. Assim, foram definidos dois indices, sejam eles: 

Percentagem de Atendimento ao Planejamento e Percentagem de Exito da Produ~;ao 

0 primeiro e focado nas atividades que impactam sobre o planejamento de curto prazo da obra e 

consequentemente tambem sobre o de longo prazo, e o segundo e focado em todas atividades que 

deveriam ser executadas, mostrando o desempenho da equipe da obra sob analise. 
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5.3.1.1. Percentagem de Atendimento ao Planejamento - PAP 

Este indice VISa medir 0 exito da produ<;ao com relac;ao as atividades que estao 

diretamente relacionadas ao planejamento de longo prazo da obra, e que por sua vez, podem 

motivar a necessidade de reprogramayao. Para tanto foram inseridos artificios nas planilhas de 

planejamento de CUrtO prazo e semanal de produyaO, desenvolvidas no ambito deste trabalho. 

Da analise do planejamento de longo prazo e feito urn recorte tomando-se cinco semanas 

de horizonte de planejamento, sendo entao elaborado o planejamento de curto prazo. Neste 

planejamento sao consideradas todas as atividades constantes no planejamento de longo prazo 

para esse periodo, porem, na elaboravao do planejamento semanal de produc;ao, nem todas as 

atividades previstas no planejamento de curto prazo tiveram suas restrivoes 100% liberadas para 

entrarem na "linha de produvao", ou seja, no planejamento semanal. Este fato e identificado no 

campo de "Situavao da Atividade" ( constante no PCP), onde e anotado se a atividade esta liberada 

(restrivoes resolvidas 100%) ou reprogramada (restrivoes ainda comprometendo o inicio da 

atividade ). 

Na confecyao do PSP, para melhor detalhamento de uma determinada atividade, a mesma 

podera ser subdividida de forma a facilitar seu controle e monitoramento, conforme ja comentado 

no item 5.2.1. 

Por outro lado, nao somente de atividades relacionadas ao planejamento de curto prazo e 

composto o planejamento semanal de produc;ao. Muitas vezes as atividades auxiliares em canteiro, 

ou de manutenc;ao, ou ate mesmo o adiantamento de atividades futuras, embora nao estejam 

diretamente relacionadas ao planejamento de Iongo prazo para o periodo em analise, fasem parte 

do PSP e sao vitais para o born andamento da obra. Contudo, o atraso ou a nao execuyao dessas 

atividades, nao comprometem diretamente o planejamento de curto prazo da obra. Estas 

atividades sao identificadas no campo "Prevista no P.C.P.", anotando-se "sim" para a atividade 

pertencente ao planejamento de curto prazo, e "nao" para as atividades que nao pertencem. 
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Uma vez identi:ficadas as atividades diretamente relacionadas ao planejamento de longo 

prazo, e feito o calculo da "Percentagem de Atendimento ao Planejamento - PAP", sendo igual a: 

quantidade total de atividades liberadas pelo PCP para a semana em analise, dividida pela 

quantidade total prevista para esta semana, multiplicado pela somatoria das percentagens 

executadas das atividades previstas em PCP, dividida pela quantidade de atividades previstas no 

PCP. Segundo a Equa~ao 5.1: 

Sejam: 

Quanti dade de atividades previstas no PCP = Q 1 

Quantidade a realizar = Rl 

Quantidade realizada = R2 

Percentagem executada de atividades previstas no PCP = R
2 

R1 

Quanti dade total de atividades previstas no PCP para a semana em analise = P 1 

Quantidade de atividades liberadas pelo PCP para semana em analise = P2 

Temos portanto que: 

QI R2n 

L:-
PAP = n=I R1n x P2 

Q1 PI 
(Equa~ao 5.1) 
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" 5.3.1.2. Percentagem de Exito da Produ~ao - PEP 

Este indice tern como objetivo, medir o exito e o comprometimento da equipe da obra em 

rela<;ao as metas de produ<;ao definidas no planejamento semanal de produ<;ao, sejam elas para 

atividades previstas ou nao no planejamento de curto prazo. Para tanto e calculada a somat6ria 

das percentagens executadas de todas as atividades, divida pelo numero total de atividades para a 

semana em aruilise, segundo a Equa<;ao 5.2: 

5.3.1.3. 

Sejam: 

Quantidade total de atividades no PSP = Tl 

Quanti dade a realizar = R 1 

Quantidade realizada = R2 

Temos portanto que: 

n R2n 
L:-

PEP = n=I Rln 
Tl 

Graficos 

(Equa<;ao 5 .2) 

Os val ores de "Percentual de Exito da Produ<;ao - PEP", e "Percentual de Atendimento 

ao Planejamento - PAP", registrados semanalmente, serao colocados em ordem cronol6gica, de 

forma a permitir que se acompanhe a evolu<;ao do desempenho da obra em rela<;ao a estes 

planejamentos, conforme ilustra a Figura 5.9. 
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5. 9 - Gnifico de evolu~ao dos (somente ilustrativo) 

semelhante e colocado em ordem cronol6gica a ocorrencia das razoes pre

levaram algumas atividades ao nao atendimento das metas de produc;ao, o que em 

paralelo ao gnilico de percentuais de exito, permite relacionar uma eventual baixa nos indices de 

e PEP as razoes de nao atendimentos as metas, conforme ilustrado na Figura 5.1 0. 

5. - Gnifico ocorrencia das razoes - sorne11te ilustrativo) 
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Outro gnifico retirado do registro das razoes pre-estabelecidas de nao atendimento das 

metas de produc;ao, e 0 gnifico em formato de "pizza"' ilustra o percentual de cada razao em 

relac;ao ao razoes ocorridas, 5.11, facilitando a visualizac;ao de qual razao 

de 

0 Nilo howe problema 

87,39% 

1111 Sem liberac;;!o da administrac;;!o 

0,56% 

o Sem equipamento 

0,56% 

Ill Material insuficiente 

0,84% 

o M.O. lnsuficiente 

1,40% 

0 Falha no planejamento da 

semana 

m Servi<;o pre-requisite 

2,24% 

o Condic;Oes cnmancas 

1,68% 

Equipamento danificado 

0,56% 

1!1 Reprogramao;llo da obra o Sem equipamento ill Sem fibera<;ilo da administra<;i!o ill Sem M.O. 

Figura 5. 11 - Gnifico de percentual de participac;ao nas razoes de falhas de produc;ao baseado nos 

dados coletados para a obra sob analise, agrupados por "razao". (somente ilustrativo) 

Baseado no grafico de percentual por razao, e relacionando cada razao ao departamento 

responsavel, foi gerado outro grafico em formato de "pizza" ilustra o percentual de cada 

razao, agrupada por departamento, em relac;ao ao numero total de razoes ocorridas, Figura 5 .12, 

facilitando a visualizac;ao de qual departamento esta gerando o numero empecilhos ao 

atendimento das metas da produc;ao, direcionar ac;oes corretivas sobre cada 



D!retorla 

22% 

Material 

16% 

Figura 5. - Gnifico de percentual de participa<;ao nas razoes de falhas de prodw;ao baseado nos 

dados coletados para a obra sob amilise, agrupados por area "Responsavel". 

5.3.2. 

planilha desenvolvida para a analise semanal fomecimento elaborada com os 

mesmos canapo da planilha de planejamento semanal 

Como a planilha se destina a analise do desempenho dos fomecimentos relacionados a 

cada atividade e conseqiientemente das razoes que levaram alguns necam€:mt<)S a atingirem a 

meta programada de fomecimento, foram adotados tipos pre-estabelecidos de razoes, facilitando o 

uu,_ .... u,,v destas informa<_;oes de forma ordenada e possibilitando 

Tambem para esse prop6sito, cada 

a compara<;ao com 

relacionado com urn 



departamento responsavel, de forma que na amilise dos dados se possa verificar com maior 

clareza, sobre qual departamento incide a maior parte dos problemas. 

Sendo assim, 15 tipos de razoes foram pre-definidos fiuto do esfon;o desta pesquisa com 

as obras estudadas, conforme a Tabela 5.4, por serem os mais recorrentes e representativos da 

realidade da construvao civil na area de suprimentos para empreendimentos compostos por 

edificavoes. 

Tabela 5.4- Tipos de razao de nao atendimento das metas do planejamento de fomecimento. 

Codigo da 
Razao Responsavel 

razao. 

0 Nao houve Nao houve 

1 Atraso do Fomecedor de Materiais Fomecedor de Material 

2 Equipamento nao entregue I mobilizado Fomecedor de Equipamentos 

3 Especificac;ao errada no pedido Departamento de obras 

4 Falha de transporte extemo Fomecedor de Material 

5 Falha de transporte intemo Departamento de Suprimentos 

6 Falta de pedido de compra do Fomecimento Departamento de Suprimentos 

7 Falta de pedido de material Departamento. de obras 

8 Falta documentayao Fomecedor Equipamentos Fomecedor de Equipamentos 

9 Falta documentayao Fomecedor Mao-de-obra Fomecedor de Mao-de-obra 

10 Mao-de-obra insuficiente Fomecedor de Mao-de-obra 

11 Material comprado diferente do pedido Departamento de Suprimentos 

12 Material entregue fora de especificayao Fomecedor de Material 

13 Reprogramayao de obra Diretoria 

14 Sem liberayao da diretoria Diretoria 

15 Solicitac;ao fora de prazo Departamento de obras 

A tabela de tipos de razoes pre-estabelecidos encontra-se no programa desenvolvido no 

ambito desta pesquisa, no software Excel, e podera eventualmente ser alterada de forma a se 

adaptar ao perfil de qualquer empresa construtora. 

Alem da analise das razoes de nao atendimento das metas de fomecimento, tambem o 

desempenho dos fomecimentos devera ser analisado para a semana planejada. Para tanto foi 
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desenvolvido e definido nesta pesqmsa urn indice denominado: Percentual de Exito do 

Fornecimento - PEF. 

Feitas as devidas modifica9oes, a planilha para amilise semanal de fornecimento 

definida de acordo com o formato apresentado na Figura 5.13. 
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Figura 5.13 Planilha de Analise Semanal de Fornecimento- ASF. Desenvolvida no ambito desta pesquisa 
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5.3.2.1. Percentual de Exito do Fornecimento- PEF 

Este indice tern como objetivo, o exito e o comprometimento dos diversos 

fomecedores as metas definidas no planejamento semanal de fornecimento, sejam 

elas para fornecimentos do mao-de-obra, equipamentos ou materiais. 

Para tanto e calculada a somat6ria dos fornecimentos que obtiveram exito de 100% para 

a semana em analise, dividida pelo numero total de fornecimentos programados para a semana ern 

analise, segundo a 5.3: 

F2 
(Equa9ao 5 .3) 

Onde: 

Quantidade total de atividades com fornecimentos programados no 

Quantidade atividades cujos fornecimentos obtiverarn 100% de 

5.3.2.2. 

Os valores de de Exito do Fornecimento PEF", registrados semanalmente, 

serao colocados em ordem cronol6gica, de forma a permitir o acompanhamento da evolu9ao do 

desempenho da obra em relac;ao ao atendimento dos fornecimentos programados. tanto, de 

a correlacionar o percentual de exito de fornecimento, com o percentual da 

prodw;ao, e o percentual de atendimento ao planejamento, foi elaborado urn grafico que nos 

visualizar os tres indices conjuntamente, conforme ilustrado na Figura 5 
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100% 

90% 

definidas 

GRAFICO DE PERCENTUAIS 

--PEP% 

-Alvo 

e 

cronol6gica, a ocorrencia 

levaram alguns fomecimentos ao nao atendimento das metas em 

paralelo ao gnifico de percentuais de exito, perrnite relacionar uma eventual baixa nos indices de 

PEF, e PEP as razoes de nao atendimento as metas, conforme ilustrado na Figura 5. 15. 

Grafico de ocorrencia das razoes -

o Atrazo do Fomecedor de Materiais 

o Falha de transporte externo 

i!ii Falla de pedido de matertal 

Iii Mao-de-obra insuficiente 
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.!!! " .E E 
0 :;; Ol 
"' ;; N 

11111 Equipamente nao entrague I mobiizado 

!!I Falha de transporte intreno 

§ § 
.il. ~ 
" 0 

0 Falla documente<;lio Fomecedor Equipamentes 

111 Matertal comprado direrente do pedido 
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Outro gnifico retirado do registro das razoes pre-estabelecidas de nao atendimento das 

metas de fornecimento, e 0 gnifico em de , que ilustra o percentual de cada razao 

em rela<;ao ao ocorridas, Figura 5 .16, 

razao de atendimento das metas recorrente, permitindo direcionar as 

a<;oes corretivas. 

Ill Sem libera¢o da diretoria 

o Nao hotNe problema 

91,59% 

1111 Falha de trarsporie in!Eroo 

0.66% 

0 Atrazo do Fomecedor de 

0,66% Falla de pedido de corrpra do 

Fomecirrento 
0,44% 

o Falla documentE¢o Fomecedor 
Mao-de-obra 

Iii Equipament2·~~entrague I 

mobilizado 
0,22% 

1111 Falla de pedido de material 
0,22% 

II! Material entregue fora de 

especiftcac;ao 
0,22% 

____ rn Solicita¢o fora de prazo 

111 Mao-de-obra insuftciente 
2,21% 

0,22% 

1111 Especificac;ao errada no pedido 
0,00% 

Falha de transporie extemo 
0,00% 

1111 Fatta documentEc;ao Fornecedor 
Equipamentos 

0,00% 

II Material corrprado diferentE do 
pedido 
0,00% 

!!!! Sem liberac;ao da diretoria 

II Falla de pedido de compra do Fomecimento o Falla documentEc;ao Fomecedor Mi!o-de-obra II Equipamento nilo entregue I mobilizado 

Figura 5.16-

Baseado no gnifico de percentual razao, e relacionando cada razao ao departamento 

responsavel, foi gerado outro grafico em formato 

razao, agrupada por departamento, em relac;ao ao 

"pizza" que ilustra o percentual de cada 

de razoes ocorridas, Figura 5. 

facilitando a visualiza<;ao de quais departamentos estao gerando maiores empecilhos ao 

atendimento das metas de produ<;ao, as a<;oes corretivas sobre cada 



Forneee. 

32% 

Fornece. Equip. 

3% Dep. de obras 

5% 

Dep. Suprlmento 

g% ~% 

Figura 5. - Percentual por departamento- Fornecimento. 

modelos no 

obras 

26% 

De forma a visualizar a organiza<;ao do planejamento no ambito do canteiro de obras, foi 

elaborado o fluxograma ilustrado na Figura 5 .18, baseado em fluxograma proposto por Ballard 

(2000), porem considerando as adapta<;5es propostas no sistema de Planner, onde sao 

ressaltadas as interfaces e dependencias entre os diferentes niveis planejamento de longo prazo, 

curto prazo e semanais da produ<;ao e de fornecimento, alem das amilises e indices gerados. 



Sele;iio, 
&xp.en:iammto 

e din:J.msiomtirellto 

das atividOOes 
hbem:las 

Progr!llllll(iio dos 

fbmecimentos pam 

suporte a prod.u;iio 

Atut.frza~ do PCP ePIP 

Ai;iies corretivas para 

ev:i1ar a reconful:ia dos 

probemas -rerificados 

Figura 5.18- Fluxograma do planejamento "Last Planner" no ambito do canteiro de obras ap6s 

adaptay()es feitas ao modelo proposto por Ballard (2000) 

Como se pode perceber, varias tarefas relacionadas ao planejamento da obra deverao 

acontecer semanalmente, como a elaborac;ao e distribuic;a_o das planilhas de planejamento semanal 

de produc;ao e fomecimento, a atualizac;ao das atividades no planejamento semanal de curto prazo 

e eventualmente no de longo prazo etc.. Assim, para se organizar a utilizac;ao dos modelos de 

forma l6gica, e respeitando as necessidades de informac;ao de cada etapa, foi adotada a 

programac;ao semanal ilustrada na Figura 5.19. 



SemanaA SemanaB SemanaC 
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Figura 5.19 - Programa~ao semanal do planejamento no ambito do canteiro de obras ( adaptado de 

Ballard, 1997). 
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Analise e discussio dos resultados obtidos com aplica~io dos modelos 

Os resultados apresentados neste capitulo referem-se as aplicayoes das planilhas 

propostas neste trabalho de pesquisa, em tres canteiros de obras compostos de edificios 

residenciais de multiplos pavimentos. 

Os estudos de caso servirao para embasar a discussao sobre a validade e as limitay(}es da 

utilizayao das planilhas propostas para planejamento e controle da produyao e dos fornecimentos, 

no ambito do canteiro de obras em empreendimentos compostos por edificay5es. Obviamente nao 

se pretende encerrar a discussao com este trabalho, mas sim inicia-la. 

Os registros gerados com a aplicayao das planilhas foram organizados e inseridos em urn 

programa desenvolvido, como fiuto desta pesquisa, no software Microsoft Excel. Esta forma 

pratica de armazenamento e processamento dos dados gerados permitiu a preservayao das 

informay5es alem da elaborayao de graficos e diagramas de desempenho tanto para a produyao 

quanto para os fornecimentos. 
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Alem dos valores de Percentual de Atendimento ao Planejamento (PAP), Percentual de 

Exito da Produc;ao (PEP) e Percentual de Exito do F omecimento (PEF), tambern foi calculado o 

Percent Complete (PPC}, como proposto por Ballard (2000). Este procedimento deixou 

clara a diferenc;a entre os valores calculados segundo os criterios propostos nesta pesquisa e o 

valor calculado segundo o criterio proposto por Ballard. 

Sao aqui apresentadas estas series de dados, os quais foram agrupados adequadamente de 

forma a sintetizar e explicitar as informac;oes de interesse, sem sobrecarregar o conteudo deste 

trabalho. 

6.1. Resultados obtidos na obra "A" 

Como principais caracteristicas da obra "A", pode-se destacar: 

• Tipo: Condominio Residencial composto por 08 Edificios; 

• Apartamentos: todos de 2 Dormitories, 1 Banheiro, Cozinha, Area de servic;o, 

Sala e Sacada. -58,00 m2
; 

• Pavimentos: 8 pavimentos (sendo 7 tipos + 1 terreo); 

• Unidades: 32 apartamentos por edificio (sendo 4 por pavirnento), totalizando 

256 unidades; 

• Estrutura: Alvenaria estrutural armada sobre fundac;ao executada com 

baldrame apoiado sobre estacas pre-moldadas de concreto; 

• Acabamentos: Emboc;o em camada unica nas areas umidas, gesso liso nas 

areas secas e tetos, piso ceramico somente nas areas umidas e azulejo somente 

no Box do banheiro; 

• Equipamento de transporte de carga: Guincho de carga; 

• Mao-de-obra: terceirizada sendo somente a administrac;ao do ernpreendimento 

a cargo da empresa construtora. 
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• Fonte de recursos financeiros: Cooperativa auto-financiada; 

• Ritmo da obrn: moderado. 

'" LocruizafYio: Campinas /SP. 

A implanta;;:ao das planilhas e preenchimento com os dados coletados durante o periodo 

de 01/01/2001 a 23/09/2001, ficou a cargo do engenheiro da obra assistido por tecnico em 

edificayoes devidamente treinado. 

De forma a definir a estrategia de produ;;:ao deste empreendimento e atender aos pre

requisitos para os demais niveis de planejamento, ou seja, planejamento de curto prazo e 

p!anejamentos semanais, o planejamento de Iongo prazo referente a obra "A" foi completado, 

revisado e transferido para meio eletronico, passando a conter todas as atividades necessitrias a 

conciusao da obra organizadas de forma 16gica. 

Durante o periodo de estudo, a obra "A:' previa a execu;;:iio de dois edificios, urn ja em 

andamento e outro a iniciar, denominados respectivamente "BLOCO C" e "BLOCO D", com 

previsao de execuvao das atividades confonne o Planejamento de Longo Prazo ilustrado na figura 

6.1. E importante salientar que a obra sofreu re-planejamentos, de forma a corrigir desvios e se 

adequar as necessidades da empresa construtora executora desta obra, sendo assim, o 

planejamento ilustrado na figura 6.1 e o planejamento de Iongo prazo considerado no inicio dos 

estudos. 
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Figura 6.l: Planejamento de Iongo prazo referente a obra "A" para o periodo de coleta de dados considerado na pesquisa. 
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Os dados a seguir sao provenientes da implantavao das planilhas para controle da 

prodw;ao e dos fomecimentos na obra "A", sendo que os mesmos foram planilhados e analisados 

como se segue: 

Tabela 6.1 · Sintese dos dados coletados na obra com emprego das planilhas 

desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Prodw~;ao e 

Fomecimentos. 
Semana 

01/01Al1 08/01Al1 15/01Al1 22/01Al1 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quanlidade total de atividades 
2,00 2,00 2,00 2,00 

Quanlidade de atividades liberadas @] 
2,00 2,00 2,00 2,00 

Quanlidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejamento Semanal de Produqio (PSP) 

Quanlidade total de atividades [ill 
12,00 13,00 5,00 13,00 

Quanlidade de atividades previstas no PCP [§!] 
12,00 13,00 5,00 13,00 

Somat6ria das porcenlagens executadas T1 R2n 
L:-

de todas as atividades n = 1 R1n 1200% 1030% 490% 1300% 

Somat6ria das porcenlagens execuladas Q 1 R2n 
L:-

das atividades previstas no PCP n _ 1 R1n 1200% 1030% 490% 1300% 

Quanlidade de atividades concluiclas 1 00% 
12,00 5,00 4,00 13,00 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quanlidade total de fomecimentos [ill 
15,00 15,00 6,00 15,00 

Quanlidade de fomecimentos com exito [ill 
15,00 14,00 5,00 15,00 

Quanlidade de fomecimentos sem exito 
- 1,00 1,00 -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
100% 79% 98% 100% 

Porcentagem de Exito da Produqio PEP% 
100% 79% 98% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
100% 93% 83% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
100% 38% 80% 100% 
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Tabela 6.1 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "A" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~ao 

e Fomecimentos. 

Seman a 

29/01/01 05/02101 12102101 19/02101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quartidade total de atividades [f!J 
200 200 200 200 

Quartidade de atividades tiberadas lliJ 200 2,00 2,00 2,00 

Quartidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planeiamento Semanal de Produeao (PSP) 

[]] 
I 

Quartidade total de atividades 
1300 1400 1300 1300 

Quartidade de atividades previstas ro PCP @I] 
13,00 14,00 13,00 13,00 

Somat6ria das porcernagens execl.tadas T1 R2n 
:L-

de todas as atividades n _ 1 R1n 1290% 1400% 130QO.f> 1300% 

Somat6ria das porcernagens execl.tadas 01 R2n 

das atividades previstas ro PCP n~ 1 R1n 1290% 1400% 1300% 1300% 

Quariidade de atividades concluklas 100% 
900 1400 1300 1300 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quariidade total de fomecimertos lliJ 15,00 16,00 15,00 15,00 

Quartidade de fomecimentos com exito [ill 
15.00 :nn 1500 1500 

Quariidade de fomecimertos sem exito 
- 100 - -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
OOOAi 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito da Produqao PEP0/o 
99% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF0/o 
100% 94% 100% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
69% 100% 100% 100% 
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Tabela 6.1 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "A" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ!(ao 

e F ornecimentos. 

Seman a 

26102101 05103101 12103101 19103101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quantidade to'lal de atividades [ED 
2,00 2,00 2,00 2,00 

Quantidade de atividades tiberadas ~ 2,00 2,00 2,00 2,00 

Quantidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejamento Semana! de Produgao (PSP) 

Quanlidade tom! de atividades 
13,00 13,00 1300 14,00 

Quantidade de atividades previsms no PCP [§I) 
13,00 13,00 13,00 14,00 

Somat6ria das porcentagens executadas T1 R2n 

de todas as atividades :L --
n _ 1 R1n 1290% 1300% 1300% 1400% 

Somat6ria das porcentagens executadas 01 R2n 

das atividades previsms no PCP 
:L-

1290% n _ 1 R1n 1300% 1300% 1400% 

Quantidade de atividades concluidas 100% 
11,00 13,00 13,00 14,00 

P!anejamento Semanal de Fomecimento (PS F) 

Quantidade toml de fomecimentos ffiJ 15,00 15,00 16,00 17,00 

Quantidade de fomecimentos com exito @] 
14,00 15,00 15,00 17,00 

Quantidade de fomecimentos sem exito 
1,00 - 1,00 -

Porcen'lagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
99% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exlto da Produc;ao PEP% 
99% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
93% 100% 94% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
85% 100% 100% 100% 



Tabela 6.1 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra ".N' com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e F omecimentos. 

Seman a 

26/03101 02104/01 09/04101 16104101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quardidade total de atividades ~ 200 200 300 600 

Quariidade de atividades liberadas @] 
2,00 2,00 3,00 4,00 

Quardidade de atividades prorrogadas 
2,00 - - -

Planejamento Semanal de Produc;io (PSP) 

QUariidade total de atividades lliJ 1300 1400 5.00 1400 

Quardidade de atividades previstas oo PCP @TI 
13,00 14,00 4,00 14,00 

Somat6ria das porcerdagens executadas T1 R2n 
1:-

de todas as atividades n _ 1 R1n 1300',(, 1375°,(, 500% 1400% 

Somat6ria das porcerdagens executadas Q1 R2n 
1:-

das atividades previstas ro PCP n _ 1 R1n 1300% 1375% 400% 1400% 

Quardidade de atividades conclukias 100% 
1300 1200 500 1400 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quardidade total de fomecimertos [EJ 
16,00 17,00 8,00 17,00 

Quariidade de fomecimertos com exito !BJ 1600 1600 700 1500 

Quardidade de fomecimertos sem exito 
100 - 100 200 

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
100% 98% 1000,(, 67% 

Porcentagem de Exito da P roduc;io PEP% 
100% 98% 100% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
100% 94% 88% 88% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
100% 86% 100% 1000,(, 
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Tabela 6.1 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "A" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ<;ao 

e Fornecimentos. 

Seman a 

23/04101 30/04101 07/05101 14105/01 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quariidade total de atividades lli] 
500 600 600 600 

Quariidade de atividades liberadas @] 
3,00 3,00 4,00 3,00 

Quariidade de atividades prorrogadas 
2,00 3,00 2,00 3,00 

Planejamento Semanal de Produ~o (PSP) 

Quariidade total de alividades []] 
1400 1400 1000 1000 

Quariidade de alividades previstas oo PCP @TI 
14,00 14,00 10,00 10,00 

Somat6ria das poroeriagens execliadas T1 R2n 
2:-

de todas as atividades n _ 1 R1n 1400% 1320% 530% 500% 

Somat6ria das poroeriagens execliadas 01 R2n 
2:-

das alividades previstas oo PCP n _ 1 R1n 1400% 1320% 530% 500% 

Quariidade de alividades concluklas 1 OOO.k 
1400 1000 400 500 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quariidade total de fomecimerios em 19,00 18,00 1200 12,00 

Quariidade de fomecimerios com exito [ill 
17,00 1700 800 600 

Quariidade de fomecimertos sem exito 
200 100 400 600 

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PApofo 
60% 47% 35% 25% 

Porcentagem de Exito da Produ~o PEP% 
100% 94% 53% 50% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
89% 94% 67% 50% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
100% 71% 40% 50% 



Tabela 6.1 ( continuayao ): Sintese dos dados coletados na obra "A:' com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e Fomecimentos. 

Semana 

21105101 28105101 04106101 11106101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quariidade total de atividades [li] 
600 600 600 500 

Quariidade de atividades liberadas lliJ 3,00 4,00 5,00 4,00 

Quariidade de atividades prorrogadas 
3,00 2,00 1,00 1,00 

Planejamento Semanal de Proclucao CPSP) 

[ill 
I 

Quariidade total de atividades 
1100 500 500 500 

Quariidade de atividades previstas oo PCP @TI 
11,00 5,00 3,00 4,00 

Somat6ria das porcel1agens execliadas T1 R2n 
I:-

de todas as atividades n = 1 R1n 1070% 500% 420°JJ 500% 

Somat6ria das porcel1agens execliadas Q1 R2n 

das atividades previstas oo PCP 
I:-

1070% n _ 1 R1n 500% 250% 400% 

Quariidade de atividades conclukias 100% 
900 500 200 500 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quariidade total de fomecimertos [IT] 
13,00 8,00 6,00 6,00 

Quariidade de fomecimertos com exito [ill 
1200 800 400 600 

Quariidade de fomecimertos sem exito 
100 - 200 -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
49'lk 67% 69% 80% 

Porcentagem de Exito da Produyao PEP% 
97% 100% 84% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
92% 100% 67% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
82% 100% 40% 100% 
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Tabela 6.1 ( continuayao ): Sintese dos dados coletados na obra "A:' com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e Fornecimentos. 

Semana 

18/06/01 25/06/01 02107/01 09/07/01 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quariidade tolal de atividades [EJ 
700 700 500 500 

Quariidade de atividades liberadas @] 
7,00 7,00 500 5,00 

Quariidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejamento Semanal de Produc;io (PSP) 

Quariidade tolal de atividades lli) 
1400 1100 600 600 

Quariidade de atividades previslas oo PCP @I] 
12,00 9,00 6,00 5,00 

Somat6ria das porcertagens exectiadas T1 R2n 
L:-

de todas as atividades n _ 1 R1n 1000% 1000% 490% 600% 

Somat6ria das porcertagens exeruadas 01 R2n 

das atividades previslas oo PCP 
L:-

900% n _ 1 R1n 800% 490% 500% 

Quariidade de atividades concluilas 100% 
1000 1000 400 600 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quariidade tolal de fomecimertos [ED 
21,00 13,00 10,00 700 

Quariidade de fomecimen!os com exito lli] 
1800 1200 700 700 

Quariidade de fomecimen!os sem exito 
300 100 300 -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
75% ago,{, 82% 100% 

Porcentagem de Exito da Produyao PEP% 
71% 91% 82% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
86% 92% 70% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
71% 91% 67% 100% 
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Tabela 6.1 (continua~ao): Sintese dos dados coletados na obra "A:' com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~ao 

e Fomecimentos. 

Seman a 

16107101 23107101 30107101 06108/01 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quartidade total de atividades lliJ 200 200 200 200 

Quartidade de atividades liberadas ~ 2,00 2,00 2,00 2,00 

Quartidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejamento Semanal de Produc;io (PSP) 

Quartidade total de atividades []] 
400 400 700 700 

Quartidade de atividades previstas oo PCP [§I] 
3,00 3,00 7,00 7,00 

Somat6ria das porcertagens exectiadas T1 R2n 
L-

de todas as atividades n = 1 R1n 330% 400% 700% 700% 

Somat6ria das porcertagens execuadas 01 R2n 
L-das atividades previstas oo PCP n _ 1 R1n 23()0.4 300% 700% 700% 

Quartidade de atividades corx:k.OOas 100% 
300 400 700 700 

Planejamento Semanat de Fomecimento (PSF) 

Quartidade total de fomecirnertos em 7,00 500 10,00 10,00 

Quartidade de fomecirnertos com exito @] 
500 500 1000 1000 

Quartidade de fomecimertos sem exito 
200 - - -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
77% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito da Produqao PEP% 
83% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
71% 100% 100% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
75% 1000.4 1000.4 100% 
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Tabela 6.1 ( continua9ao ): Sintese dos dados coletados na obra "A" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e Fomecimentos. 

Seman a 

13108101 20108101 27108101 03109101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quariidade tolal de atividades lliJ 200 200 200 200 

Quariidade de atividades tiberadas @] 
2,00 2,00 2,00 2,00 

Quariidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejamento Semanal de Produ~o (PSP) 

· Quariidade tolal de atividades [IT] 
600 800 2,00 300 

Quariidade de atividades previslas oo PCP @I] 
6,00 8,00 2,00 3,00 

Somat6ria das porcerdagens execliadas T1 R2n 
2::-

de todas as atividades n = 1 R1n 600% 635% 190% 300% 

Somat6ria das porcerdagens execliadas Q1 R2n 
2::-das atividades previslas ro PCP n _ 1 R1n 600% 635% 190% 300% 

Quariidade de atividades conclui:las 100% 
600 600 100 300 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quariidade tolal de fomecimerios [ill 
9,00 11,00 4,00 4,00 

Quariidade de fomecimertos com exito em 900 1000 300 400 

Quariidade de fomecimerios sem exito 
- 100 100 -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
100% 79% 95% 100% 

Porcentagem cle Exito da Produ9io PEP% 
100% 79% 95% 100% 

Porcentagem cle Exito do Fomecimento PEF% 
100% 91% 75% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
100% 75% 50% 100% 
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Tabela 6.1 ( continuayao ): Sintese dos dados coletados na obra "A" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semapais de Produyao 

e F omecimentos. 

Seman a 

10/09/01 17/09/01 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quanlidade total de atividades [6] 
200 200 

Quanlidade de atividades liberadas @] 
2,00 2,00 

Quanlidade de atividades prorrogadas 
- -

Planejamento Semanal de Produqao (PSP) 

Quantidade total de atividades lliJ 700 300 

Quanlidade de atividades previstas no PCP @I] 
7,00 3,00 

Somat6ria das porcentagens executadas T1 R2n 
L:-

de todas as atividades n = 1 R1n 600% 220% 

Somat6ria das porcentagens executadas Q1 R2n 
L:-

das atividades previstas no PCP n _ 1 R1n 600% 220% 

Quanlidade de atividades concluidas 100% 
600 200 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quanlidade total de fomecimentos lliJ 10,00 5,00 

Quanlidade de fomecimentos com exito [ill 
900 400 

Quanlidade de fomecimentos sem exito 
100 100 

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
86% 73% 

Porcentagem de Exito da Produqao PEP% 
86% 73% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
90% 80% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
86% 67% 
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Figura 6.2: Grafico de evolu~ao dos percentuais de exito (escala esquerda) relacionado com a ocorrencia de falhas de produ~ao 

e fornecimentos (escala direita), baseado nos dados coletados para obra "A". 
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Analisando o gnifico da Figura 6.2, de imediato fica clara a relac;ao direta entre os 

desvios de percentuais de exito, e a ocorrencia de falhas de produc;ao e fornecimento. 

0 trecho entre a semana 01/0112001 e 02/04/2001, que esta relacionado a execuc;ao da 

estrutura do "bloco C", apresentou percentagens altas de exito, demonstrando que atividades 

repetitivas e de longa durac;ao influenciaram positivamente no exito dos planejamentos de 

produc;ao e fornecimentos, uma vez que todas as sub-tarefas que compoem esta atividade, assim 

como os fornecedores relacionados a sua execuc;ao, se repetem varias vezes sem alterac;ao. 

Dentro da estrategia de execuc;ao deste empreendimento, foi previsto o inicio do "bloco 

D" pouco antes do final da execuc;ao da estrutura do "bloco C", de forma que a fundac;ao do 

"bloco D" estivesse totalmente completa e pronta para se proceder com a execuc;ao da estrutura 

exatamente na mesma data de termino da estrutura do "bloco C", desta maneira, a mesma equipe 

teria continuidade na execuc;ao deste servic;o. 

Porem o que se observou foi urn atraso no inicio da execuc;ao da fundac;ao do "bloco D", 

previsto para a semana de 16/04/01, principalmente devido a alguns dias de atraso na execuc;ao da 

estrutura do "bloco C" e atraso na aprovac;ao dos contratos referentes a fundac;ao por parte da 

diretoria da empresa executora da obra "A". 

Este fato ocasionou a queda do Percentual de Atendimento ao Planejamento, 

demonstrando a importancia deste indice em identificar desvios em relac;ao ao planejamento da 

obra, uma vez que os demais indices, por estarem relacionados a atividades ja liberadas pelo 

Planejamento de Curto Prazo, nao sao capazes de identificar. No grafico de percentuais de exito, 

principalmente nas semanas: 16/04/01, 23/04/01, 21/05/01, 28/05/01, 11/06/01, tambem e 

verificada esta importancia. 

Analisando os indices de Percent Plan Complete (PPC), calculados para a obra "A", 

ficam claras as distorc;oes ocasionadas pelo fato deste indice desconsiderar o quanto foi executado 

de uma determinada atividade, ou seja, mesmo que uma atividade prevista no Planejamento 

Semanal de Produc;ao esteja com 99% da sua meta completa, este fato e desconsiderado. Isso 
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pode ser verificado principalmente nas semanas: 08/01/01, 29/01/01, 26/02/01, 02/04/01, 

30/04/01, 04/06/01, 27/08/01, e demonstra o quanto o indice proposto neste trabalho reflete 

melhor a realidade da produc;ao. 

Apurou-se nas reunioes com a equipe tecnica da obra "A" o descontentamento com o 

metodo de ccilculo do PPC, uma vez que devido as distorc;oes poderia ser transmitida, ao restante 

da empresa, uma imagem errada do comprometimento desta equipe com a produc;ao. 

Com relac;ao ao Percentual de Exito do F ornecimento (PEF), a evoluc;ao deste indice ao 

longo do periodo estudado indicou se a obra estava melhorando ou piorando na capacidade de dar 

suporte a produc;ao. Tambem se observou que a queda deste indice impacta de forma diferente 

sobre o exito da produc;ao, dependendo se o fornecimento que nao ocorreu era essencial ou nao 

para a produc;ao da semana em questao. Nas semanas de 09/04/01, 16/04/01 e 23/04/01, por 

exemplo, a queda no percentual de exito do fornecimento nao se refletiu em queda do Percentual 

de exito da Produc;ao. 

Tambem a analise do grafico permitiu con:finnar o relacionamento da ocorrencia de falhas 

nos fornecimentos e produc;ao planejados com os indices de PEF, PAP e PEP, verificando o 

impacto sobre os mesmos. Porem os tipos das razoes pre-definidas que levaram ao nao 

atendimento das metas programadas para o fornecimento e a produc;ao, relativos a obra "A", sao a 

seguir planilhados e analisados. 
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Tabela 6.2: Dados referentes a razoes de fa1has na produyao, coletados na obra "A" com 

emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Prodm;ao. 

Razio da falha na produ~io 

Condigaes Equipamento 
Falha no 

M.O. Material Nao houve Orientayao 
Semana 

climaticas daniiicado 
pianejamento 

lnsulic:iente insuiiciente problema Diretoria 
da semana 

01/jan/01 - - - - - 12 -
08f_~an101 2 - - 1 - 7 -
15f_~an/01 - - - 1 - 4 -
22f~anl01 - - - - - 13 -
29{]an/01 1 - - - - 12 -
05/fev/01 - - - - - 14 -
12/fev/01 - - - - - 13 -
19/fev/01 - - - - - 13 -
26/fev/01 - 1 - - - 12 -
05/mar/01 - - - - - 13 -
12/mar/01 - - - - - 13 -
19/mar/01 - - - - - 14 -
26/mar/01 - - - - - 13 -
02/abr/01 1 1 - - - 12 -
09/abr/01 - - - - - 5 -
16/abr/01 - - - - - 14 -
23/abr/01 - - - - - 14 -
30/abr/01 - - 1 1 - 10 -
07/mai/01 - - - 1 - 4 -
14/mai/01 - - - - - 5 -
21/mai/01 1 - - - 1 9 -
28/mai/01 - - - - - 5 -
04/iun/01 - - - 1 - 2 -
11/iun/01 - - - - - 5 -
18/iun/01 - - - - - 10 1 

25/jun/01 - - - - - 10 1 

02fjUI/01 - - - - - 4 1 

09fJUI/01 - - - - - 5 -
16/iul/01 - - - - - 3 -
23/iul/01 - - - - - 4 -
30/iul/01 - - - - - 7 -

06/ago/01 - - - - - 7 -
13/ago/01 - - - - - 6 -
20/ago/01 - - - - - 6 -
27/ago/01 - - - - 1 1 -
03/set/01 - - - - - 3 -
10/set/01 1 - - - - 6 -
17/set/01 - - - - 1 2 -
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Tabela 6.2 ( continua~ao ): Dados referentes a razoes de falhas na produ~o, coletados na 

obra "A" com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Produ~ao. 

Razao da falha de produ~ ao 

Sem 
Sem libera~o 

Sel'\1c;o pre- Total de 
Quantidade de 

Seman a Reprogramayao 
equipamento 

da Sem M.O. Sem material 
requisito tarafas 

falhas de 

daobra administrayao produ~o 

01/ian/01 . - - - - - 12 -
08/ian/01 - - - . - 3 13 6 

15fjan/01 - - - - - - 5 1 

22/jan/01 - - - - - - 13 -
29/ian/01 - - - - - - 13 1 

05/fev/01 - - - - - - 14 -
12/fev/01 - . - - - - 13 -
19/fev/01 - - - - - - 13 . 

26/fev/01 - - - - - - 13 1 

05/mar/01 - - - - - - 13 -
12/mar/01 - - - - - - 13 -
19/mar/01 - - - - - - 14 -
26/mar/01 - - - - - . 13 -
02/abr/01 . . - - - - 14 2 

00/abr/01 - . - - - - 5 -
16/abr/01 - . . - - - 14 -
23/abr/01 - - - - - - 14 . 

30/abr/01 2 - - - - - 14 4 

07/mai/01 - - 2 1 - 2 10 6 

14/mai/01 5 - . . - . 10 5 

21/mai/01 - - . - - - 11 2 

28/mai/01 - - - - . - 5 -
041illll01 - - . - 1 1 5 3 

11/illll01 - - - - - - 5 -
181illlf01 - 1 - 1 - 1 14 4 

251illlf01 . . - - - - 11 1 

02/iul/01 - 1 - - 1 . 7 3 

CWiuV01 - - - - . - 5 -
16fjUV01 . - - - 1 - 4 1 

23/iuV01 - - - - - - 4 -
YJUI/01 - - - - - . 7 -

06/ago/01 - - - - . - 7 -
13/ago/01 - . . - - - 6 -
20/ago/01 - - . - 1 1 8 2 

27/aoo/01 - - - - - - 2 1 

03/set/01 - - - - - . 3 -
10/set/01 . - - - - . 7 1 

17/set/01 . - - - - - 3 1 
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Tabela 6.3: Sintese dos dados de raziio de falhas na prodw;iio, referentes a obra "A", 

agrupados por "Raziio". 

Causa Quant. Total Responsive! 

Condi96es climaticas 6 Clima 

Equipamento danificado 2 Equipamento 

Falha no planejamento da semana 1 Engenharia 

M.O. lnsuficiente 5 Mao de obra 

Material insuficiente 3 Material 

Orienta9ao Diretoria 3 Diretoria 

Reprogramayao da obra 7 Diretoria 

Sem equipamento 2 Equipamento 

Sem libera((ao da administrayao 2 Adm. Obra 

Sem M.O. 2 Mao de obra 

Sem material 4 Material 

SeN!fO pre-requisite 8 Serv. Pre-requisite 

Nao houve problema 312 Nao houve problema 

Tabela 6.4: Sintese dos dados de raziio de falhas na produ~iio, referentes a obra "A", 

agrupados por "Responsavel" 

Responsive! Quant. Total 
Clima 6,00 

Equipamento 4,00 

Engenharia 1,00 

Mao de obra 7,00 

Material 7,00 

Diretoria 10,00 

Adm. Da obra 2,00 

Serv. Pre-requisite 8,00 

Nao hou'l.e problema 312,00 
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• Sem liberar;ao da administrar;ao Sem M.O. Sem material Ser.Ar;o pre-requisito 

Figura 6. 3: Grafico de ocorrencia das razoes de falhas de produc;ao baseado nos dados coletados para obra "A". 
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87,39% 

11 Sem libera~rao da administra~rao 

0,56% 
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0,56% 

Reprograma~rao da 

1,96% 
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0,84% 
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0,28% 
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Figura 6.4: Gritfico de percentual de participac;ao nas razoes de falhas de produc;ao baseado nos dados coletados para obra 

"A", agrupados por "razao". 
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Figura 6.5: Grat1co de percentual de participa<;ao nas raz5es de falhas de produc;ao baseado nos dados coletados para obra 

"A", agrupados por "Responsavel". 



Tabela 6.5: Dados referentes a razoes de falhas nos fomecimentos, coletados na obra "A:' 

com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF). 

Razio da falha de fornecimento 

Atrazo do Equipamento Especilicagao Falhade Falha de Falta de pedido 
Falta Falla 

Semana Fomecedor de niio entregue I errada no trans porte transporte decomprado 
Falta de pedido documentagiio documentayao 

Materials mobilizado pedido extemo intreno Fomecimento 
de matertal Fomecedor Fomecedor 

Equipamentos Mao-de-obra 

01/jan/01 - - - - - - - - -
08fjanl01 - - - - - - - - -
15fjanl01 - - - - - - - -
22fjanl01 - - - - - - - -
29fjanl01 - - - - - . - -
05/fev/01 1 - - - - - - -
12/fev/01 - - - - . . . . 

19/fev/01 - - - - - - - -
26/fev/01 . . - - . . . -
05/mar/01 . . - - . . . . . 

12/mar/01 1 - - . - . . . . 

19/mar/01 - . - . - . . - . 

26/mar/01 . . - . - . . . . 

02/abr/01 . . . . - - - . 

09/abr/01 1 - . - . - . . 

16/abr/01 . . . . - - - . -
23/abr/01 - 1 - . 1 . - -
30/abr/01 . - . - 1 - - . -
07/mai/01 - - - - - - - - 2 

14/mai/01 - - . - . . - . . 

21/mai/01 . . . . . - . . 

28/mai/01 . . . . . . - . . 
1 . . . . . . 1 . . 

11fJUn101 . . . . . . - - . 

18f1Unl01 - . . . 1 - . - -
25fJUn101 - . . - - - - - -
02fJUI/01 . - . . . 2 . . . 

09f1UII01 - - - . - - . . . 

16fJUI/01 1 . . . . . . . . 

23/iul/01 . . . . - . . - . 

30fjUI/01 . . . . . - - . . 

0618®101 . . . . - . . . 

13/ago/01 . . . . . . . - . 

20/aao/01 1 . . . - . - - . 

27fago/()1 1 - . . . - . - -
03/set/01 . . . . . - . . . 

10/set/01 . - . . . . . - . 

17/set/01 1 . . . - - . . . 
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Tabela 6.5 (continua~ao): Dados referentes a razoes de falhas nos fornecimentos, 

coletados na obra "A" com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de 

Fornecimento (PSF). 

Razio da falha de fornecimento 
Material Material 

Quantidade de 

Semana 
Mao-de-obra comprado entregue fora Nao houve Reprograma9iio Sem Hberayao Solic~o fora Total de 

Falhas de 
insuficiente diferante do de problema de obra da diretoria de prazo Fomecimentos 

Fomecimento 
pedido especilicayao 

01/jan/01 . 15 . . . 15 . 

08fjSnl01 1 . . 14 . . . 15 1 

15fjSnl01 1 . 5 . . . 6 1 

22fJSnl01 . . . 15 . . . 15 . 

29fjSn/01 - - - 15 - - . 15 . 

05/fev/01 . - . 14 . - - 15 1 

12/fev/01 - - . 15 . - - 15 . 

~ . - . 15 . . . 15 . 

26/fev/01 1 14 - . . 15 1 

05/mar/01 . . 15 - - . 15 

12/mar/01 . . 15 - - . 16 1 

19/mar/01 . . . 17 . . - 17 

26/mar/01 . . . 16 . . . 16 

02/abr/01 1 . . 16 . . . 17 1 

09/abr/01 . . . 7 . - . 8 1 

16/abr/01 2 . . 15 . . . 17 2 

23/abr/01 . . . 17 . . . 19 2 

30/abr/01 . . . 17 . . . 18 1 

07/mai/01 2 . . 8 . . . 12 4 

14/mai/01 . . . 6 6 . . 12 6 

21/mai/01 . . 1 12 . . . 13 1 

28/mai/01 . . . 8 . . - 8 . 

{WIIJn/01 1 . . 4 . . . 6 2 

11/iun/01 . . . 6 . . . 6 

18/iun/01 1 . . 18 . 1 - 21 3 

25/iun/01 - . . 12 . 1 - 13 1 

02/iulf01 . . . 7 . 1 - 10 3 

09fJulf()1 . . . 7 . . . 7 . 

16/"lulf01 . . . 5 . . 1 7 2 

231iuV01 . . . 5 . . . 5 . 
30fJUV01 . . . 10 . . . 10 . 

06/ago/01 . . . 10 . . . 10 . 

13/ago/()1 . . 9 - . . 9 . 

20/ago/01 . . . 10 . . . 11 1 

27/aao/01 . . 3 . . . 4 1 

03/set/01 . . - 4 . . . 4 . 

10/set/01 . - . 9 1 . . 10 1 

17/set/01 . . . 4 . . - 5 1 
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Tabela 6.6: Resumo dos dados de razao de falhas nos fornecimentos, referentes a obra 

, agrupados por "Razao". 

Causa Quant. Total ~ ... ----.....:. 
,..., ''""" 

Nao hou\ie problema 414 

Mao-de-obra insuficiente 10 Fomece. M.O. 

Reprogramagao de obra 7 Oiretoria 

Atrazo do Fomecedor de Materiais 7 Fomece. Mat. 

F alha de trans porte intemo 3 Oep. Suprimento 

Sem liberagao da diretoria 3 Oiretoria 

Falta de pedido de compra do Fomecimento 2 Oep. Suprimento 

Falta documentagao Fomecedor Mao-de-obra 2 Fomece. M.O. 

Equipamento nao entregue I mobilizado 1 Fomece. Equip. 

F alta de pedido de material 1 Dep. de obras 

Material entregue fora de especificagao 1 Fomece. Mat. 

Solicitagao fora de prazo 1 Dep. de obras 

Especificagao errada no pedido 0 Oep. de obras 

Falha de transporte extemo 0 Fomece. Mat 

Falta documentagao Fornecedor Equipamentos 0 Fornece. Equip. 

Material comprado diferente do pedido 0 Dep. Suprimento 

Tabela 6. 7: Resumo dos dados de razao de falhas nos fornecimentos, referentes a obra 

"A", agrupados por "Responsavel". 

Responsive I Quant. Total 

Oep. de obras 2 

Diretoria 10 

Fornece. Mat. 8 

Oep. Suprimento 5 

Fornece. M.O. 12 

Fomece. Equip. 1 

Nao hou\ie problema 414 
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Fornecedor de Materia is 11 Equipamento nao entregue I mobilizado D Especificayao errada no pedido 

transports externo 11 Falha de transports intreno Falta de pedido de compra do 

pedido de material D Falta documentayao Fornecedor Equipamentos 111 Fatta documentayao Fornecedor 

insuficierte Material com prado diferente do pedido Material entregue fora de especificayao 

de obra 11 Sem libera~tao da diretoria Ill Solicita9ao fora de prazo 

Figura 6.6: Grafico de ocorrencia das razoes de falhas de fornecimento baseado nos dados coletados para obra "A", agrupados 

por "Razao". 
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Equipamento nao entregue I mobilizado 
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Figura 6.7: Gnifico de percentual de participa<;ao nas razoes de falhas de fornecirnento baseado nos dados coletados para obra 

"A", agrupados por "razao". 
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Figura 6.8: Gnifico de percentual de participa<;ao nas razoes de falhas de fornecimento baseado nos dados coletados para obra 

, agrupados por "Responsavel". 
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A amilise dos gnificos elaborados tanto para a prodU<;ao quanto para os fornecimentos 

relativos a obra "A" demonstra a eficiencia do metodo proposto nesta pesquisa, uma vez que o 

emprego de tipos pre-estabelecidos de "razao", relacionado com urn departamento responsavel, 

facilitou a analise dos dados, possibilitando verificar com maior clareza sobre qual departamento 

incide a maior parte dos problemas. 

No caso da obra "A", verificou-se que a "Reprograma<;ao de obra" foi a razao 

responsavel pela maior parte dos problemas relacionados ao exito da produc;ao, razao esta de 

responsabilidade da diretoria da empresa executora da obra "A". 

reunioes com a equipe tecnica da obra foi levantado que o tipo de tomada de 

recursos financeiros, cooperativa auto-financiada, refletiu sobre a obra "A" urn cenario de 

incerteza de receitas, devido principalmente a flutua<;ao no nivel de inadimph~ncia dos 

cooperativados. Este fato, por conseqih~ncia, se transmitiu a produ<;ao atraves de re

planejamentos, de forma a se adequar as reais receitas de cada mes. 

Com relac;ao aos problemas ocorridos com os fornecimentos, verificou-se que a "mao de 

obra insuficiente" foi a razao com maior recorrencia, cuja responsabilidade recai sobre o 

fornecedor de mao de obra uma vez que nesta obra a mao de obra e terceirizada ( empreiteiros 

contratados ). 

Apurou-se que a ocorrencia desta razao foi devida entre outros fatores: a alta 

rotatividade dos empregados dos fomecedores de mao de obra, a inexistencia de contratos para 

fomecimento de mao de obra bern definidos e principalmente a falta de preparo destes tipos de 

fomecedores em se programar. 

Foi verificado, no ambito desta pesquisa, que muitas vezes esses fomecedores de mao de 

obra sao pequenas empresas chamadas vulgarmente na regiao de Sao Paulo de "Gatos", cujos 

proprietaries sao pedreiros, armadores, azulejistas, etc, que montam estes tipos de empresa para 

atender a pratica de terceiriza<;ao da mao de obra, cada vez mais comum entre as empresas 

construtoras. 

93 



6.2. Resultados obtidos na obra "B" 

Como principais caracteristicas da obra "B", pode-se destacar: 

• Tipo: Condominio Residencial composto por 07 Edificios 

• Apartamentos: todos de 3 Dormit6rios sendo uma suite, 2 Banheiros sendo 

urn da suite e outro social, Cozinha, Area de serviyo, Sala e Sacada. -74,00 m2
; 

• Pavimentos: 8 pavimentos (7 tipos + 1 terreo ); 

• Unidades: 32 apartamentos por edificio (4 por pavimento), totalizando 224 

unidades; 

• Estrutura: Alvenaria estrutural armada sobre fundayao executada com 

baldrame apoiado sobre estacas pre-moldadas de concreto; 

• Acabamentos: Emboyo em camada unica nas areas umidas, gesso liso nas 

areas secas e tetos, piso ceramico somente nas areas umidas e azulejo somente 

no Box do banheiro; 

• Equipamento de transporte de carga: Guincho de carga; 

• Mao-de-obra: terceirizada sendo somente a administrayao do empreendimento 

a cargo da empresa construtora. 

• Fonte de recursos financeiros: Cooperativa auto-financiada; 

• Ritimo da obra: moderado. 

• Localiza~ao: Campinas /SP. 

Tambem para esta obra, a implantayao das planilhas e preenchimento com os dados 

coletados durante o periodo de 01/01/2001 a 23/09/2001, fi.cou a cargo do engenheiro da obra 

assistido por tecnico em edificayoes devidamente treinado. 

De forma a definir a estrategia de produyao deste empreendimento e atender aos pre

requisitos para os demais niveis de planejamento, ou seja, planejamento de curto prazo e 
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planejamentos semana1s, o planejamento de longo prazo referente a obra "B" foi completado, 

revisado e transferido para meio eletronico, passando a conter todas as atividades necessarias a 

conclusao da obra organizadas 16gica. 

Durante o periodo de estudo, a obra "B" previa a execu9ao de urn edificio, denominado 

"BLOCO C", em fase de inicio dos servi9os de acabamento em com entrega prevista para Agosto 

de 2001 dentro do periodo em estudo, e sequencia das atividades conforme o Planejamento de 

Longo Prazo ilustrado na figura 6.2. E importante salientar que a obra sofreu re-planejamentos, de 

forma a corrigir desvios e se adequar as necessidades da empresa construtora executora desta 

obra, sendo assim, o planejamento na figura 6.2 e 0 planejamento de longo prazo 

considerado no dos estudos. 
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6.9: prazo a obra para o dados considerado nesta 



Figura ( continuavao): Planejamento o periodo de coleta de dados considerado 

nest a 
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dados tabela 6.8 sao provenientes da implanta<;ao das planilhas para controle da 

6. 

Somatoria das porcentagens executadas 

de todas as atividades 

Somatoria das porcentager.s execLJ!adas 

das atividades previstas no PCP 

Quantidade de atividades concluoas 100% 

na com 

e 

100% 100% 100% 

WO% 100% 100% 

1,00 1,00 1,00 

e 

366% 

I 
366% ! 

I 
' 

2,oo I 

I 



Tabela 6.8 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e Fomecimentos. 

Planejamenm de Curto Prazo (PCP) 

Quantidade total de atividades 

Quantidade de atividades liberadas 

Quantidade de atividades prorrogadas 

Planejamenm Semanal de Produyao (PSP) 

Quantidade total de atividades 

Quantidade de atividades previstas ro PCP 

Somat6ria das porcentagens executadas 

de todas as atividades 

Somat6ria das porcentagens executadas 

das atividades previstas ro PCP 

Quantidade de atividades coocluklas 100% 

Planejamenm Semanal de Fomecirnenm (PSF) 

Quantidade total de fomecimentos 

Quantidade de fomecimentos com exito 

Quantidade de fomecimentos sem exito 

T1 R2n 
2:-

n _ 1 R1n 

01 R2n 
2:-

n _ 1 R1n 

Porcentagem de Atendimenm ao Planejamenm PAP% 

Porcentagem de Exim da Produyao PEP% 

Porcentagem de Exim do Fomecimenm PEF% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 

Seman a 

29/01/01 05102101 12102101 19102101 

3,00 3,00 3,00 3,00 

3,00 3,00 3,00 3,00 

11,00 9,00 9,00 8,00 

11,00 9,00 9,00 8,00 

850% 885% 889% 780% 

850% 885% 889% 780% 

6,00 8,00 8,00 7,00 

12,00 10,00 10,00 9,00 

10,00 9,00 9,00 9,00 

2,00 1,00 1,00 

77% 98% 99% 98% 

77% 98% 99% 98% 

83% 90% 90% 100% 

55% 89% 
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Tabela 6.8 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produc;ao 

e F ornecimentos 

Semana 

26/02/01 0Siil3/01 12/03101 19/03/01 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quantidade total de atividades @] 
3,00 5,00 6,00 5,00 

Quantidade de atividades liberadas 
3,00 4,00 5,00 5,00 

Quantidade de atividades prorrogadas 
1,00 1,00 - -

Planejamento Semanal de Produqio (PSP) 

Quantidade total de atividades [ill 
11,00 18,00 14,00 10,00 

Quantidade de atividades previstas no PCP @TI 
11,00 18,00 14,00 10,00 

Somat6ria das porcentagens executadas T1 R2n 
2:-

de todas as atividades n = 1 R1n 1050% 1550% 1390% 952% 

Somat6ria das porcenlagens executadas Q1 R2n 
2:-

das atividades previstas no PCP n = 1 R1n 1050% 1550% 1390% 952% 

Quantidade de atividades cordui:las 100% 
10,00 15,00 13,00 6,00 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quanti dade total de fo!lllci!lllntos IT.D 12,00 20,00 15,00 15,00 

Quantidade de fo!lllcillllrios com exito @] 
11,00 17,00 14,00 14,00 

Quantidade de fomeci!lllrios sem exito 
1,00 3,00 1,00 -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
95% 69% 83% 95% 

Porcentagem de Exito da Produqio PEP% 
95% 86% 99% 95% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
92% 85% 93% 93% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
91% 83% 93% 60% 
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Tabela 6.8 (continua<;ao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ<;ao 

e F omecimentos 

Seman a 

26/0311l1 0211l4101 09/0411l1 16104/01 

Planejamentlo de Curto Prazo (PCP) 

Quanlidade total de atividades ~ 3,00 5,00 6,00 6,00 

Quanlidade de atividades fiberadas @] 
3,00 5,00 6,00 6,00 

Quanlidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejamentlo Semanal de Produ9io (PSP) 

Quanlidade total de a!ividades 
5,00 10,00 12,00 15,00 I 

Qmnlidade de atividades previslas no PCP @!] 
5,00 10,00 12,00 15,00 

Somat6ria das porcenlagens executadas T1 R2n 
2:-

de todas as atividades n = 1 R1n 475% 532% 1200% 1470% 

Somat6ria das porcenlagens executadas Q1 R2n 
2:-

das atividades previslas ro PCP n _ 1 R1n 475% 532% 1200% 1470% 

Qmnlidade de a1ividades corclunas 100% 
4,00 2,00 12,00 14,00 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quanlidade tolal de fomecimerios [£i] 
7,00 15,00 16,00 18,00 

Quanlidade de forrecimertos com exito @] 
6,00 9,00 16,00 17,00 

Quanlidade de fomecimertos sem exito 
1,00 6,00 1,00 -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamentlo PAP% 
95% 53% 100% 98% 

Porcentagem de Exito da Produqao PEP% 
95% 53% 100% 98% 

Porcentagem de Exito do Fomecimentlo PEF% 
86% 60% 100% 94% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
80% 20% 100% 93% 
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Tabela 6.8 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e F ornecimentos 

Semana 

23104!01 30104/01 0711l6fll1 14fll5lll1 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quanti dade tolal de atividades @] 
5,00 5,00 8,00 6,00 

Quanlidade de atividades fiberadas @] 
5,00 5,00 8,00 5,00 

Quanlidade de atividades prorrogadas 
1,00 - - -

Planejamento Semanal de Produ~o IPSP) 

Quanlidade tolal de atividades [TIJ 
9,00 7,00 18,00 11,00 

Quanlidade de atividades previs1as no PCP @] 
9,00 6,00 17,00 11,00 

Somat6ria das porcentagens execuladas T1 R2n 
2:-

de todas as atividades n _ 1 R1n 900% 700% 1235% 1040% 

Somat6ria das porcenlagens execuladas Q1 R2n 

das atividades previslas no PCP 
2: -=-

900% 600% 1235% 1040% n _ 1 R1n 

Quanlidade de atividades corx:lul:las 100% 
9,00 7,00 10,00 9,00 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quanlidade tolal de fomecimentos [TI] 
12,00 9,00 18,00 13,00 

Quantidade de fomecimertos com exi1o @] 
12,00 9,00 13,00 12,00 

Quantidade de fomecimentos sem exi1o 
5,00 1,00 - -

Porcerrtagem de Atendimento ao Planejamento PAP% 
100% 100% 73% 79% 

Porcentagem de Exito da Produ~o PEP% 
100% 100% 69% 95% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
100% 100% 72% 92% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
100% 100% 56% 82% 
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Tabela 6.8 (continua9ao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ9ao 

e F ornecimentos 

Semana 

21/05/01 28105101 04106101 11106101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quantidade total de atividades [ETI 
4,00 4,00 4,00 4,00 

Quantidade de atividades fiberadas @] 
4,00 3,00 4,00 4,00 

Quantidade de atividades prorrogadas 
1,00 - - -

Planejamento Semanal de Produ~ (PSP) 

Quartidade total de atividades @] 
9,00 5,00 7,00 4,00 

Quantidade de atividades previstas oo PCP @I] 
8,00 4,00 6,00 4,00 

Somat6ria das porceriagens execliadas T1 R2n 
2:-

de todas as atividades n = 1 R1n 80()0~ 480% 600% 400% 

Somat6ria das porceriagens executadas 01 R2n 

das atividades previstas no PCP 
2:-

75QOJ, 380% 500% 400% n = 1 R1n 

Quantidade de atividades corclukias 100% 
7,00 4,00 6,00 4,00 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quardidade total de fomecimertos @] 
12,00 7,00 10,00 7,00 

QuarMade de fomecimertos com exito @] 
11,00 6,00 9,00 7,00 

Quantidade de fomecimertos sem exito 
1,00 1,00 1,00 -

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAP0/o 
94% 71% 83% 100% 

Porcentagem de Exito da P rodu~o PEP0/o 
89% 96% 86% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
92% 86% 90% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
78% 80% 86% 100% 
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Tabela 6.8 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e F omecimentos 

Seman a 

18/0G/01 25106/01 02107/01 09/07/01 

Planejllmento de Curto Pmo (PCP) 

Quanlidade total de atividades @] 
6,00 3,00 3,00 2,00 

Quanlidade de atividades flberadas @] 
6,00 3,00 3,00 2,00 

Quanlidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejllmentc Semanal de Produ~o (PSP) 

Quanlidade tolal de atividades 
6,00 5,00 5,00 3,00 

Quanlidade de atividades previslas ro PCP @D 
6,00 3,00 4,00 3,00 

Somat6ria das porcenlagens executadas T1 R2n 
L-

de todas as atividades n = 1 R1n 500% 500% 500% 300% 

Somat61ia das poroenlagens execliadas Q1 R2n 
L-

das atividades previstas ro PCP n = 1 R1n 500% 300% 400% 300% 

Quanlidade de atividades corx:luilas 100% 
5,00 5,00 5,00 3,00 

Planejllmentc Semanal de Fomecimentc (PSF) 

Quanlidade total de fomecimenlos [ill 
8,00 7,00 7,00 5,00 

Quanlidade de fomecimertos com exito em 7,00 7,00 7,00 5,00 

Quanlidade de fornecimertos sem exito 
1,00 - - -

Porcentagem de Atendimentc ao Planejamento PAP% 
83% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito da Produ~o PEP% 
83% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 
88% 100% 1000k 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
83% 100% 100% 100% 
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Tabela 6.8 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e F ornecimentos 

Seman a 

16/07/01 23107/01 30/07101 116108101 

Planejamen~ de Curto Prazo (PCP) 

Quantidade total de atividades ~ 3,00 1,00 1,00 3,00 

Quantidade de a1i~dades 6beradas @] 
3,00 1,00 1,00 3,00 

Quantidade de alillidades prorrogadas 
- - - -

Planejamen~ Semanal de Produyio (PSP) 

Quantidade total de atividades [IT] 
3,00 3,00 2,00 3,00 

Quantidade de alillidades previstas oo PCP @D 
3,00 1,00 1,00 3,00 

Somat6ria das porcenlagens executadas T1 R2n 
L,-

de todas as atMdades n = 1 R1n 300% 300% 200% 300% 

Somat6ria das porcenlagens execliadas Q1 R2n 
L.-das atividades previstas oo PCP n _ 1 R1n 300% 100% 100% 300% 

Quanti dade de atMdades corck.!Klas 100% 
3,00 3,00 2,00 3,00 

Planejamento Semanal de Fornecime~ (PSF) 

Quan!idade total de fomecimentos rED 5,00 3,00 3,00 5,00 

Quanlidade de fomecimerios com exito @] 
5,00 3,00 3,00 5,00 

Quanlidade de fomecimentos sem exito 
- - - -

Porcentagem de Atendi~ ao Planejamen~ PAP% 
100% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exi1o da Produyio PEP% 
100% 100% 100% 100% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEFo/o 
100% 100% 100% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
100% 100% 100% 100% 
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Tabela 6.8 ( continua9ao ): Sintese dos dados coletados na obra "B'' corn ernprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejarnento de Curto Prazo e Planejarnentos sernanais de Produ9ao 

e Fomecirnentos 

Seman a 

13/08101 20108101 27108101 03/09101 

Planejamenllo de Curto Prazo (PCP) 

Quanlidade tolal de atividades 
4,00 5,00 5,00 4,00 

Quanlidade de aliwdades fiberadas @] 
4,00 5,00 5,00 4,00 

Quanlidade de atiwdades prorrogadas 
- - - -

Planejamenllo Semanai de Produ9io (PSP) 

Quanlidade total de atividades [}i] 
7,00 5,00 7,00 8,00 

Quanlidade de atividades pre..;slas no PCP @D 
5,00 5,00 7,00 6,00 

Somatoria das poroentagens execldadas T1 R2n 
I:-

de todas as atiWdades n _ 1 R1n 700% 420% 700% 79()0k 

Somatoria das poroentagens exectiadas Q1 R2n 
I:-

das atividades previslas oo PCP n _ 1 R1n 500% 420% 700% 590% 

Quanlidade de atividades corduk:las 100% 
7,00 3,00 7,00 7,00 

Planejamenllo Semanal de Fomeoimenllo (PSF) 

Quanlidade total de fomecimenlos ITD 12,00 8,00 12,00 13,00 

Quanlidade de fomecimertos com exito @] 
12,00 6,00 12,00 12,00 

Quanlidade de fomecimentos sem exito 
2,00 - - 1,00 

Porcentagem deAtendimenllo ao Planejamento PAP% 
100% 84% 100% 98% 

Poroentagem de Exito da Prod~ PEP% 
100% 84% 100% 99% 

Porcent:agem de Exillo do Fomeoimento PEF% 
100% 75% 100% 92% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 
100% 60% 100% 88% 
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Tabela 6.8 (continua9ao): Sintese dos dados coletados na obra "B" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ9ao 

e F omecimentos 

Seman a 

10/09/01 17/09/01 

""'' 
i 

-:r de Curto Prazo {PCP) I 

Quantidade total de a!Mdades @] 
8,00 4,00 

Quantidade de atividades 6beradas ~ 8,00 4,00 

Quantidade de atividades prorrogadas 
- -

1 .... 
""' Semanal de "',, .. ~"' (PSP) 

Quantidade total de atividades @] I 

12,00 15,00 

Quantidade de atividades previstas no PCP @I) 
I 

11,00 14,00 

Somaroria das porcentagens executadas T1 R2n 
L-

de todas as atividades n _ 1 R1n 1200% 1200% 

Somaroria das porcentagens executadas Q1 R2n 

das a!Mdades previstas no PCP L-
1100% 1200% n _ 1 R1n 

Quantidade de atividades concluklas 100% 
12,00 12,00 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quantidade total de fornecimentos ITD 15,00 21,00 

Quantidade de fomecimentos com exito @] 
15,00 16,00 

Quantidade de fomecimentos sem exito 
-

lA de Atendimento ao A PAP% 
- .. ·-·-·· .. 

100% 86% 

Porcentagem de Exito da Produqao PEP% 
100% 80% 

1 
~ .... ""''""1:1"" de Exito do Fomecimento PEF% 

100% 76% 

Percent Plan "" (Ballard) PPC% 
100% 80% 
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A partir do gnilico da Figura 6.10 pode-se constatar a relayao direta entre os desvios de 

percentuais de exito, e a OCOrrencia de falhas de produyaO e fomecimento. 

Na semana de 22/01101, em que estavam programados os inicios das atividades de 

revestimento interne, extemo e gesso liso, houve uma queda geral nos indices devido a demora 

dos fomecedores de mao-de-obra em alocar completamente o efetivo combinado com a equipe 

tecnica da obra. 

0 inicio do serviyo de piso ceramico, previsto para 05/03/01, nao foi programado devido 

ao atraso no fechamento da compra dos pisos ceramicos. Este fato ocasionou a queda do 

Percentual de Atendimento ao Planejamento, demonstrando mais uma vez a importancia deste 

indice em identificar desvios em relavao ao planejamento da obra, uma vez que os demais indices, 

por estarem relacionados a atividades ja liberadas pelo Planejamento de Curto Prazo, nao sao 

capazes de identificar. No grafico de percentuais de exito, principalmente nas semanas: 12/03/01, 

14/05/01 e 28/05/01, tambem e verificada esta importancia. 

Ap6s a obra sofrer urn re-planejamento em 20/06/01, devido a necessidade da empresa 

construtora em melhorar seu fluxo de desembolso, observa-se entre a semana 25/06/01 e 

13/08/01, percentagens altas de exito, demonstrando que urn nU.mero reduzido de atividades, e a 

garantia da empresa em atender o novo fluxo de desembolso, influenciaram positivamente no exito 

dos planejamentos de produyao e fomecimentos. 

Uma particularidade ocorreu na obra "B" na semana de 21/05/01, onde a Porcentagem de 

Atendimento ao Planejamento (PAP) :ficou acima da Porcentagem de Exito da Produyao (PEP). 

Nesta semana algumas atividades nao relacionadas ao Planejamento de Curto Prazo foram 

programadas porem nao completadas, o que baixou a Porcentagem de Exito da Produyao (PEP), 

que leva em considerayao o exito da equipe da obra na produyao de todas as atividades, 

diferentemente da Porcentagem de Atendimento ao Planejamento (PAP), que leva sem 

considerayao o exito sobre as atividades relacionadas ao Planejamento de Curto Prazo da obra. 
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Os indices de Percent Plan Complete (PPC), calculados para a obra "B", assim como 

ocorre com a obra "A", tambem mostram as distory5es ocasionadas pelo fato deste indice 

desconsiderar o quanto foi executado de uma determinada atividade. Isso pode ser verificado 

principalmente nas semanas: 22/01/01, 29/01/01, 19/03/01, 26/03/01, 02/04/01, 07/05/01, 

28/05/01, 20/08/01, e demonstra o quanto o indice de Porcentagem de Exito da Produ~o 

proposto neste trabalho, reflete melhor a realidade da produ9ao. 

A equipe tecnica da obra "B", assim como ada obra "A", demonstrou descontentamento 

com o metodo de calculo do PPC, salientando o problema da imagem errada que poderia ser 

transmitida ao restante da empresa, como sendo o maior problema. Curiosamente foi tambem 

levantado o fato da desmotiva9ao da equipe de produ9ao, diante da situa9ao de calculo, onde 990/o 

de uma meta atingida e considerada como 0 (zero), segundo a equipe desta obra, "isto e injusto". 

A evolu9ao do indice de Percentual de Exito do Fomecimento (PEF), ao Iongo do 

periodo estudado, indicou se a obra estava melhorando ou piorando na capacidade de dar suporte 

a produ9ao. Tambem se observou nesta obra que a queda deste indice impacta de forma diferente 

sobre o exito da produ9ao dependendo se o fomecimento que nao ocorreu era essencial ou nao 

para a produ9ao da semana em questao. Nas semanas de 05/02/01, 12/02/01 e 12/03/01, por 

exemplo, a queda no percentual de exito do fomecimento nao se refletiu em queda do Percentual 

de Exito da Produ9ao (PEP). 

Fica claro tambem para a obra "B", a rela9ao entre a ocorrencia de falhas nos 

fomecimentos e produ9ao planejados com os indices de PEF, PAP e PEP, verificando o impacto 

sobre os mesmos. Porem os tipos das razoes pre-definidas que levaram ao nao atendimento das 

metas programadas para o fomecimento e a produ9ao, relativos a obra "B", sao a seguir 

planilhados e analisados. 
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Tabela 6.9: Dados referentes a razao de falhas na produyao, coletados na obra "B" com 

emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Produ~ao (PSP). 

Razao da falha de produc;ao 

Condi!;Oes Equipamento 
Falha no 

M.O. Material Nao hoU~oe Orientayao 
Semana 

climaticas danificado 
planejamento 

insuficiente insuficiente problema Diretoria 
da semana 

01/ian/01 - - - - - 1 -
OS~an/01 - - - - - 1 -
15~an/01 - - - - - 1 -
22/ian/01 - - - 1 - 2 -
29/ian/01 - - - - - 6 -
05/fev/01 - - - 1 - 8 -
12/fev/01 - - - 1 - 8 -
19/fev/01 1 - - - - 7 

26/fev/01 - - - 1 - I 10 -
05/mar/01 - - - - - 15 -
12/mar/01 - - - - - I 13 -
19/mar/01 - - 3 1 - 6 -
26/mar/01 - - - 1 - 4 -
02/abr/01 - - - - - 2 -
09/abr/01 - - - - - 12 -
16/abr/01 - - - 1 - 14 -
23/abrf01 - - - - - 9 -
30/abr/01 - - - 3 - 7 -
07/mai/01 - - - 1 1 10 -
14/mai/01 - - - 1 1 9 -
21/mai/01 1 - - 1 - 7 -
28/mai/01 - - - - - 4 -
04/iun/01 - - - - - 6 -
11/jun/01 - - - - - 4 -
18~un/01 - - - - - 5 -
25/iun/01 - - - - - 5 -
02fJUI/01 - - - - - 5 -
09/jul/01 - - - - - 3 -
16/juV01 - - - - - 3 -
23/"JUI/01 - - - - - 3 -
30/jul/01 - - - - - 2 -

06/ago/01 - - - - - 3 -
13/ago/01 - - - - - 7 -
20/ago/01 - - - 1 - 3 -
27/ago/01 - - - - - 7 -
03/set/01 - - - 1 - 7 -
10/set/01 - - - - - 12 -
17/set/01 - - - - - 12 3 
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Tabela 6.9 (continuavao): Dados referentes a razao de falhas na produ~ao, coletados na 

obra "B" com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Produvao 

(PSP). 

Razio da falha de produ~o 

Reprogram<K;ao Sem 
Sem liberayao 

Sen.i~o pre.. Total de 
Quantidade de 

Semana 
da obra equipamento 

da SemM.O. Sem material 
requisite tarefas 

falhas de 

administra~ao Produ~ao 

01f~an/01 - - - - - - 1 -
08/jan/01 - - - - - - 1 -
15rjan/01 - - - - - - 1 -
22/ian/01 - - 1 - - 2 6 4 

29f~an/01 - - - 2 - 3 11 5 

05/fev/01 - - - - - - 9 1 

12/fev/01 - - - - - - 9 1 

19/fev/01 - - - - - - 8 1 

26/fev/01 - - - - - - 11 1 

05/mar/01 1 - - 2 - - 18 3 

12/mar/01 - - - 1 - - 14 1 

19/mar/01 - - - - - - 10 4 

26/mar/01 - - - - - - 5 1 

02/abr/01 - 2 1 3 - 2 10 8 

09/abr/01 - - - - - - 12 -
16/abr/01 - - - - - - 15 1 

23/abr/01 - - - - - - 9 -
30/abr/01 - - - - - - 10 3 

07/mai/01 - - - 2 - 2 16 6 

14/mai/01 - - - - - - 11 2 

21/mai/01 - - - - - - 9 2 

28/mai/01 - - - - - - 4 -
04fJU11101 - - - 1 - - 7 1 

11/iun/01 - - - - - - 4 -
181junJ01 - - - 1 - - 6 1 

25/jun/01 - - - - - - 5 -
02fjUI/01 - - - - - - 5 -
09fjUI/01 - - - - - - 3 -
16/"jUI/01 - - - - - - 3 -
23/jul/01 - - - - - - 3 -
30/ju!/01 - - - - - - 2 -

06/ago/01 - - - - - - 3 -
13/ago/01 - - - - - - 7 -
20/ago/01 - - - - 1 - 5 2 

'Zl/ago/01 - - - - - - 7 -
03/set/01 - - - - - - 8 1 

10/set/01 - - - - - - 12 -
17/set/01 - - - - - - 15 3 
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Tabela 6,10: Sintese dos dados de razao de falhas de produ~ao, referentes a obra "B", 

~·~~""~~ por "Raz;>:~" ac;1 U.i-IC!UV;:') - ' _.!. - ::lU . 

Causa Quant Total Responsive I 

I Condi<;5es climaticas 2 Clima 

Equipamento ua1 '"' 0 Equipamento 

Falha no planej<:Uil~;;mv da semana 3 Er1\:!1;;1 u1aila 

M.O. lnsuficiente 15 Mao de obra 

Material insuficiente 2 Material 

Orienta!fao Diretorta 3 Diretoria 

Reprogramal(ao da obra 1 Diretoria 

Sem equipamento 2 Equipamento 

Sem liberal_fao da administral(ao 2 
' 

Adm. Obra 

SemM.O. 12 Mao de obra I 
i Sem material 1 Material 

Ser\AI_(O pre-requisite 9 Serv. Pre-requisite I 
I Nao houve problema 243 Nao hom.e problema 

Tabela 6.11. Sintese dos dados de razao de falhas de produ~ao, referentes a obra "B", 

d "'R . 1" agmpa os por "1. esponsave1 . 

Responsive! Quant. Tote! 

Clima 2 

l Equipamento 2 

Engenharia 3 

Mao de obra I 27 

Material 3 

Diretoria 4 

Adm. Oa obra 2 

I Serv. Pre-requisito 9 

Nao hoU\e problema 243 
' 
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Figura 6.11: Grafico de ocorrencia das raz5es de falhas de prodw:;ao baseado nos dados coletados para obra 
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Nao houve problema 

82,37% 

Condiyaes climaticas 

II Material insuficiente 

II Sem liberagao da administragao 

Nao houve problema 

11 Sem liberagao da administragao 

0,68% 

o Sem equipamento 

0,68% 

o M.O. lnsuficiente 

5,08% 

II Sem M.O. 

4,07% 

Sem material 

0,34% 

Servigo pre-requisite 

3,05% 

lJ Condigoes climaticas 

0,68% 

11 Equipamento danificado 

0,00% 

o Falha no planejamento da 

semana 

1,02% 

II Equipamento danificado 

Orientagao Diretoria 

IISem M.O. 

D Failla no planejamento da semana 

Reprogramagao da obra 

D M.O. lnsuficiente 

D Sem equipamento 

Servigo pre-requisite Sem material 

Figura 6.1 Grafico de percentual de paiticipa<;ao nas razoes de falhas produc;ao baseada nos dados coletados para obra 

, agrupados por "razao". 



Figura 6.13: Gratlco de percentual de pmiicipa<;ao nas razoes falhas para obra 

, agrupados por 



Tabela 6.12: Dados referentes a razao de falhas nos fornecimentos, coletados na obra "B" 

com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanais de Fornecimento (PSF). 

Razio da fatha de fornecimento 

Atrazodo Equipamento Es~ Falha de Fa!ha de Falla de pedido 
Fa Ita Falta 

Fa!ta de pedido documentayao documentayao 
Semana Fomecedor de nao entregue t errada no transporte transporte decomprado 

de material Fomecedor Fomecedor 
Materiais mobilizado pedido extemo intreno Fomecimento 

Equipamentos Mao-de-obra 

01/jan/01 - - - - - - - - -
OOljan/01 - - - - - - - - -
15/jan/01 - - - - - - - - -
22/jan/01 - - - - - - - - 1 

29fj2nl01 - - - - - - - - -
05/fev/01 - - - - - - - - -
12/fev/01 - - - - - - - - -
19/fev/01 - - - - - - - - -
261fevl01 - - - - - - - - -
05/mar/01 - - - - - - - - -
12/mar/01 - - - - - - - - -
19/mar/01 - - - - - - - - -
26fmar/01 - - - - - - - - -
02/abr/01 - 1 - - - - - - 2 

09/abr/01 - - - - - - - - -
16fabr/01 - - - - - - - - -
23/abr/01 - - - - - - - - -
3Qiabr/01 - - - - - - - - -
07/maU01 - - - - 1 - - - 1 

14/mai/01 1 - - - - - - - -
21/maU01 - - - - - - - - -
28/mai/01 - - - - - - - - -
04/iun/01 - - - - - - - - -
111iun101 - - - - - - - - -
1BrJUnl01 - - - - - - - - -
25fjUll/01 - - - - - - - - -
02f1UI/01 - - - - - - - - -
~jul/01 - - - - - - - - -
WjUI/01 - - - - - - - - -
23f1UI/01 - - - - - - - - -
D'JUV01 - - - - - - - - -

00/ago/01 - - - - - - - - -
13/ago/01 - - - - - - - - -
20/ago/01 1 - - - - - - - -
27/ago/01 - - - - - - - - -
031set/01 - - - - - - - - -
10/set/01 - - - - - - - - -
17/set/01 - - - - - - - - -
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Tabela 6.12 (continuac;ao): Dados referentes a razao de falhas nos fornecimentos, 

coletados na obra "B" com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanais de 

Fornecimento (PSF). 

Razio da falha de fomecimento 
Material Materia! 

Quantidade de 

Semana 
Mao-de-obra comprado entregue rom Naohw.e Reprogramayao Semi~ Solicitayao fora Total de 

Falhas de 
insuliciente cfrferente do de problema deobra da diretoria de prazo Fomecimentos 

Fomecimento 
pedido especiiicayao 

01/jan/01 - - - 2,00 - - - 2,00 -

081'janl01 - - - 1,00 - - - 1,00 -
15fjan/01 - - - 1,00 - - - 1,00 -
22fj<YV01 1,00 - - 5,00 - - - 7,00 2,00 

29fjan/01 2,00 - - 10,00 - - - 12,00 2,00 

05/fev/01 1,00 - - 9,00 - - - 10,00 1,00 

12/fev/01 1,00 - - 9,00 - - - 10,00 1,00 

19/fev/Oi - - - 9,00 . - . 9,00 -

26/fev/01 1,00 I . - 11,00 . - - 12,00 1,00 

05/mar/01 2,00 - - 17,00 1,00 - - 20,00 3,00 

12/mar/01 1,00 - - 14,00 - - - 15,00 1,00 

19/marf01 1,00 - - 14,00 - - - 15,00 1,00 

26/mar/01 , 1,00 - - 6,00 . - - 7,00 1,00 

02/abr/01 2,00 - - 10,00 - - - 15,00 5,00 

09/abr/01 - - - 16,00 - - - 16,00 -
16/abr/01 1,00 - - 18,00 - - - 19,00 1,00 

23/abr/01 - - . 12,00 - - - 12,00 -
30/abr/01 - - - 9,00 - - - 9,00 -
07/mai/01 2,00 - - 13,00 - 1,00 - 18,00 5,00 

14/mai/01 - - - 12,00 - - - 13,00 1,00 

21/mai/01 1,00 - - 11,00 - - - 12,00 1,00 

28/mai/01 1,00 . - 6,00 - - . 7,00 1,00 

04/jtJIY01 1,00 - - 9,00 - - - 10,00 1,00 

11/jun/01 - - - 7,00 - - - 7,00 . 

18/jun/01 1,00 - - 7,00 - - - 8,00 1,00 

25fjUI1/01 - - - 7,00 - - - 7,00 -
02f]UV01 - - - 7,00 - - - 7,00 -
()9{]UU01 - - - 5,00 - - - 5,00 -
16f]UV01 - - - 5,00 - - - 5,00 -
23f]UV01 - - - 3,00 - - - 3,00 -
30f]UU01 - - . 3,00 - - - 3,00 -

"""''· ·""' - - - 5,00 - - - 5,00 -
1l'ago/01 - - - 12,00 - - - 12,00 -
20fagJI01 1,00 - - 6,00 - - . 8,00 2,00 

27/ago/01 - - - 12,00 - - - 12,00 -
03/set/01 1,00 - - 12,00 - - - 13,00 1,00 

10/set/01 - - - 15,00 - - - 15,00 -
17/set/01 - - - 16,00 1,00 3,00 - 20,00 4,00 
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Tabela 6.13: Resumo dos dados de razao de falhas nos fornecimentos, referentes a obra 

"R" ,.l ~ ><n ~ - " ~ , agrupauos pvr n.aZao . 

causa Quant Total Responsive! 

Nao houve problema 346 

Mao-de-obra insuiiciente 22 Fomece. M.O. 

Reprogramac:;:ao de obra 2 Diretorta 

Atrazo do Fomecedor de Matertais 2 Fomece. Mat. 

Falha de transporte intemo 1 Dep. Suprimento 

Sem liberar;ao da diretoria 4 Diretoria I 

Falta de pedido de compra do Fomecimento 0 Dep. Suprimento 

Falta documenta9ao Fomecedor Mao-de-obra 4 Fomece. M.O. 

Equipamento nao entregue I mobilizado 1 Fomece. Equip. 

I Falta de pedido de material 0 Dep. de obras 

Material entregue fora de especificac:;:ao 0 Fomece. Mat. 

Solicitac;ao fora de prazo 0 Dep. de obras ' 
Especi1icac;ao errada no pedido 0 Dep. de obras 

Falha de transporte extemo 0 Fomece. Mat. 

Falta documentac:;:ao Fomecedor Equipamentos 0 Fornece. Equip. 

Material comprado diferente do pedido 0 Dep. Suprimento 

Tabela 6.14: Resumo dos dados de razao de falhas nos fornecimentos, referentes a obra 

, agmpados por "Responsavel" . 

.... . 
Quant. Total '"""'~"' ,.,~ 

Dep. de obras 0 

Diretoria 6 

Fomece. Mat. 2 

Dep. Suprimento 1 

Fomece. M.O. 26 

I Fomece. Equip. 1 I 

r Nao hom.e problema 
I 

346 
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Atrazo do Fornecedor de Materiais 

o Falra de transporte ex!erno 

Falla de pedido de material 

11 Mao-de-obra insuficiente 

11 Reprogramacao de obra 
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~ 

ro ro ro 

~ E ~ (0 -N 1.() N (J) 

0 

,_ ...- .,... ....- .,- ..-- 'r" 

"'""" 
....-

lE lE lE lE Q .__ lE ~ ~ § 
ro ..0 ..0 ..0 ..0 ..0 ro ro ro 
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II Equipamento nao entregue I mobilizado 

11 Falra de transporte intreno 

o Falla documentagao Fornecedor Equipamentos 

Material comprado diferente do pedido 

11 Sem liberagao da diretoria 

.,- ..- .-
Q s s 0 Q) Q) 
Dl .!!1. .!!1. -!.!1 (") 0 

('.. 0 
N 

o Especificagao errada no pedido 

Falla de pedido de compra do Fornecimento 

11 Falla documentac;;ao Fornecedor Mao-de-obra 

Material entregue fora de especificagao 

Figura 6.14: Gnifico de ocorrencia das razoes de falhas de fornecimento baseado nos dados coletados para obra "B". 
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Falha de transporte interno 

0,26% 
o Atrazo do Fornecedor de 

Materia is 

0,52% 

Sem liberaqao da diretoria 
1,05% 

Nao houve problema 

90,58% 

Nao houve problema 

o Atrazo do Fornecedor de Materia is 

o Reprogramaqao de obra 

11 Outros 

9,42% 

0,52% 

II Mao-de-obra insuficiente 
5,76% 

II Mao-de-obra insuficienle 

1111 Falha de transports interno 

Falla de pedido de compra do Fomacirnento 0 Falta docurnenta<;;ao Fornecedor Mao-de-obra 

Material entregue fora de especificaqao II Falla de pedido de material 

II Especifica<;;ao errada no pedido !Ill Falha de transporte externo 

Ill Material comprado diferente do pedido 

I 
/ 

Falla de pedido de compra do 

Fornecirnento 
0,00% 

0 Fatta documenta<;;ao Fornecedor 

Mao-de-obra 
1,05% 

Ill Equipamento nao entregue I 
mobilizado 

0,26% 

Material entregue fora de 
especificaqao 

0,00% 

Falla de pedldo de material 
0,00% 

Solicitaqao fora de prazo 
0,00% 

Especificaqao errada no pedldo 

0,00% 

II Falha de transporte externo 

0,00% 

Falla documentaqao Fomecedor 
Equipamantos 

0,00% 

o Reprograma<;;ao de obra 

Sam liberavao da diretoria 

Ill Equipamento niio entregue I mobilizado 

Solicitaqao fora de prazo 

Fa Ita documentaqao Fornecedor Equiparnentos 

\~~~······~··-~~ ====================================================·=··====·---···----·-····· 

6.15: GnHico de percentual de participac;ao nas razoes de falhas 

"B", agrupados "razao". 



71% 

Figura 6.16: Grat1co de percentual de participat;ao nas raz5es de falhas de 

, agmpados por "Responsavel". 

baseado nos dados coletados para obra 



A analise dos gnificos elaborados tanto para a produvao quanto para os fornecimentos 

relativos a obra "B" demonstrou mais uma vez a eficiencia do metodo proposto nesta pesquisa, 

uma vez que o emprego de tipos pre-estabelecidos de "razao", relacionado com urn departamento 

responsavel, facilitou a analise dos dados, possibilitando verificar com maior clareza sobre qual 

departamento incide a maior parte dos problemas. 

No caso da obra "B", verificou-se que a razao responsavel pela mawr parte dos 

problemas relacionados ao exito da produvao foi a "Mao-de-obra insuficiente"' razao esta de 

responsabilidade dos fornecedores de mao-de-obra. 

rela9ao aos problemas ocorridos com os fornecimentos, verificou-se novamente que 

a "mao de obra insuficiente" foi a razao com maior recorrencia, cuja responsabilidade recai sobre 

o fornecedor de mao de obra uma vez que nesta obra a mao de obra e terceirizada ( empreiteiros 

contratados ). 

Chama a atenvao nesta obra a grande abrangencia do problema com o fornecimento de 

mao de obra, que neste caso, foi responsavel por mais da metade tanto dos problemas de 

produvao (51%), quanto de fornecimento (71%). Discutindo este fato em reuniao com a equipe 

tecnica da obra, este problema foi atribuido entre outros fatores: a alta rotatividade dos 

empregados dos fornecedores de mao de obra, a inexistencia de contratos para fornecimento de 

mao de obra bern definidos e principalmente a falta de preparo destes tipos de fornecedores em se 

programar. Na obra "B", assim como na obra "A", a figura do "Gato" , como maioria dos 

fornecedores de mao-de-obra, contribui de forma prejudicial aos percentuais de exito. 

Os graficos (Figuras 6.11 a 6.16) tambem possibilitaram mostrar a grande influencia 

sobre a obra, das atitudes provenientes da diretoria da empresa, tais quais: demora em liberar uma 

compra ou contratavao, solicitavao de reprograma9ao da obra para adequa9ao de fluxo de 

desembolsos com as receitas da obra, ou ate mesmo uma simples orientavao. Em reuniao com a 

diretoria da empresa que executou a obra "B", foi levantado que o tipo de tomada de recursos 

financeiros, cooperativa auto-:financiada, refletiu sobre a obra "B" urn cemirio de incerteza de 
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receitas, devido principalmente a flutuacao no nivel de inadimplencia dos cooperativados. Mesmo 

problema observado na obra "A". 

Resultados obtidos na obra "C" 

Como principais caracteristicas da obra "C", pode-se destacar: 

~ Tipo: Condominio Residencial composto por 04 Edificios; 

• Apartamentos: todos de 3 Dormit6rios sendo uma suite, 2 Banheiros sendo 

urn da suite e outro social, Cozinha, Area de servico, Sala e Sacada. ~58, 00 m2
; 

• Pavimentos: 13 pavimentos (12 tipos + 1 terreo); 

• Unidades: 50 apartamentos por edificio ( 4 por pavimento + 2 no terreo ), 

totalizando 200 unidades; 

• Estrutura: Convencional em concreto armado sobre fundacao executada com 

blocos apoiado sobre tubuloes; 

• Acabamentos: Emboco em camada (mica nas areas umidas, gesso liso nas 

areas secas e tetos, piso cerfunico somente nas areas umidas e azulejo somente 

no Box do banheiro; 

• Equipamento de transporte de carga: Grua e elevador misto (transporte de 

pessoai e carga); 

• Mao-de-obra: terceirizada sendo somente a administracao do empreendimento 

a cargo da empresa construtora. 

• Fonte de recursos financeiros: Financiamento de Banco; 

• Ritmo da obra: acelerado. 

• Localiza~ao: Campinas /SP. 



Tambem para esta obra a implanta'tio das planilhas e o preenchimento com os dados 

coletados durante o periodo de 01/01/2001 a 23/09/2001, :ficou a cargo do engenheiro da obra 

assistido por tecnico em edi:fica96es devidamente treinado. 

A fun de se de:finir a estrategia de produ9ao deste empreendimento e atender aos pre

requisites para os demais niveis de planejamento, ou seja, planejamento de curto prazo e 

planejamentos semanais, o planejamento de longo prazo referente a obra "C" foi completado, 

revisado e transferido para meio eletronico, passando a conter todas as atividades necessarias a 

conclusao da obra organizadas de forma i6gica. 

Durante o periodo de estudo, a obra previa a execul(ao dos quatro edificios, urn ja 

em andamento e os outros tres a iniciar, denominados respectivamente ''Bloco 01", "Bloco 02", 

"Bloco 03" e "Bloco 04", com previsao de execu9ao das atividades conforme o Planejamento de 

Longo Prazo ilustrado na Figura 6.3. E importante salientar que a obra sofreu re-planejamentos, 

de forma a corrigir desvios e se adequar as necessidades da empresa construtora executora desta 

obra, sendo assim, a Figura 6.3 apresenta o planejamento de longo prazo considerado no inicio 

dos estudos. 

Dentro da estrategia de execul(ao deste empreendimento foi previsto o inicio dos servi9os 

de funda9ao do "Bloco 02'', para pouco tempo antes do final da execuvao da estrutura tipo do 

"Bloco 01", de forma que a fundavao do "Bloco 02" estivesse totalmente completa e pronta para 

se proceder com a execuvao da estrutura exatamente na mesma data de termino da estrutura do 

"Bloco 01 ". Desta forma, a mesma equipe teria continuidade na execuvao deste servivo entre os 

blocos. Esta mesma situavao e valida para os demais blocos. 

Tambem analisando o planejamento de longo prazo ilustrado na Figura 6.3 observa-se 

que, devido ao ritmo acelerado desta obra, ocorre uma busca pelo inicio das atividades o mais 

cedo possiveL Fato este caracteristico de obras com financiamento bancario. 
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Figura 6.17: Planejamento de Iongo prazo referente ao "Bloco 01" da obra "C" para o periodo de 01/01/01 a 23/09/01. 



10- -
Dur. was Task Nilllle 

42 BLOC002 262days 

46 2.2 FUNDAv ES 30days 

47 22.1 FUNDACOES DATORRE 20da)O 

411 22.2 BLOC OS E BALORAMESOATORRE 20da)O 

4!1 2.3 ESTRUTURAS NA REG 0 DATORRE 100days 

GO 2.3.1 EST RUT. TORRE ATE 1a lAIETIPO 15da)'l 

51 2.3.2 EST RUT. TORRE TODAS LPJESTIPO 60da)li 

23.3 ESTRUTURADACOBERTURA 10da)'l 

53 23.4 ESTRUT. C. MAO. E CX. D'AGUA 15da)'l 

54 2.4 OBRA BRUT A 99days 

55 2.4.1 AL\€NARIA 50da)'l 

116 24.2 CONTRAWIRCOS EEMBUT. INST. 50da)'l 

Gl 2.4.3 CONTRAPISO 10da)'l 

116 24.4 REBOCO INT ERNO 50da\<l 

II& 2.4.5 GESSOLISO SOBREBLOCOOE CONCRE 48da)S 

00 a6 OBRAS NACASADE MAO. E COBERTURA 25da)e 

61 24.7 PINT. POCO aEV.C/UB. P/MONT. Oda)S 

OBRA FIRA 1&7days 

ASSENT. AZULEJOS 40da)e 

KITSHIDIEL. REOS+BIINCAS/f ANaUE 60da)e 

PLACASDO FORRO DE GESSO 40da)<i 

40da)S 

40da)e 

40da)S 

40da)'l 

2.5.6 23da)'l 

71 25.9 30da)e 

12 2.5.10 PINTURA FINALINTERNA 35da)'l 

13 2.6 COBERTURA 10daya 

14 l6.1 COBERTURA 10da)e 

10 2.6.2 CALHAS E RUFOS 10da)'l 

16 2.7 FA CHAD A 10adayu 

T1 2.7.1 MONT AGEM DOS BALANCINS 10da)'l 

18 2.7.2 fACH/iDA·REBOCO EM MASSAUNICA 40da)S 

18 27.3 ACAB. fACH/iDA-PINTURA TEXTURAOA 35da)'l 

00 2.3 ELEVAiiO~ oOdays 

81 2.8.1 MONT AGEM DOS ELEV/iDORES 50da)e 

Figura 6.17 (continua~tao): Planejamento de longo prazo referente ao "Bloco 02" da obra "C" para o periodo de 01/01/01 a 

23/09/01. 
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-Our. 

262days 

25days 

20da)S 

5da)5 

30days 

20da)S 

89 3.22 !lOCOS EBilDRMIESDATORRE 20da)5 

90 3J l'!lTRUIURASNAREGI DATORRE 100days 

tl1 3.3.1 ESTRUf. TORRE ATE 1a LAJETIPO 15da)5 

92 3.3.2 ESTRUf. TORRETOOASLAJESTIPO 60da)5 

93 3.3.3 ESTRUfLilADACOBERTLilA 10da)5 

94 3.3.4 ESTRUf. C. MI\Q E CX OAGUA 15da)5 

115 3.4 OORAilRllfA 99dnys 

96 3.4.1 il\ENARIA 50da)5 

97 3.4.2 OONT RA-MARCOS EEMJUT .INST. 50da)6 

98 3.4.3 CONTRAPISO 10da)5 

ll9 3.4.4 REOOCO INfERNO 50da)6 

100 3.4.5 GESSOLISO SOBRE BLOCO DECONCRE 48da)6 

101 3.4.6 OBRASNACASADE W.Q E COBERTlm 25da)5 

103 3.5 OBRAFINA 157days 

104 3.51 ASSENT. AZULEJOS 40da)5 

60da)6 

40da)6 

40da)S 

40da)6 

105dayl 

MONT 1¥3EM DOSBfiJ\I'X:INS 10da)6 

FACHIDA-REBOCOEMMASSAUI\ICA 40da)6 

Figura 6.17 ( continua<;ao ): Planejamento de longo prazo referente ao "Bloco 03" da obra "C" para o periodo de 01/01/01 a 

23/09/01. 
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ID W!IS TallkN11111o Our. 

124 4 BLOCO 04 262daya 

125 4.1 llll'l.ANTACAO DO CANTEIRO 25daya 

126 4.1.1 SV. PRB.IM. (ESCAV., CANT.) 20da)S 

127 41.2 . GA!IARlTOS E LOCPCAO DAOBRA 5da)S 

128 4.2 FUHDACOES 30daya 

129 4.2.1 FUNDICOES DAT ORRE 20da)S 

130 4.2.2 BlOC OS EBitDRAMESDATORRE 20da)S 

131 4.3 EllTRUlURAS NA REGIAO OA TORRE 100daya 

132 4.3.1 ESTRUT. TORRE ATE 1a LAJETIPO 15da)5 

133 4.3.2 ESTRUT. TORRETODASLAJESTIPO 60da)5 

136 4.4 OBRABRUTA 99daya 

137 441 lti.!:NN<IA 50da)S 

138 4.4.2 CONTRA-MARCOS EEt.llUT. INST. 50da)5 

139 4.4.3 CONTRAPISO 10da)5 

140 4.4.4 REBOCO INTERNO 50daj5 

144 
~· 

OBRAFIRA 157daya 

146 4.5.2 KITS HOS.. ttREOS+BN>ICASIT N>!QUE 60da)S 

Figura 6.17 (continua<;ao ): Planejamento de longo prazo referente ao "Bloco 04" da obra "C" para o periodo de 01/01/01 a 

23/09/01. 
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Os dados a segmr sao provenientes da implanta~ao das planilhas para controle da 

produ~ao e dos fomecimentos na "C", sen do os mesmos planilhados e analisados 

6. na obra "C" com 

e de e 

"'' ' 
"'""-""' I 

i 
01101101 08J01101 15J01101 22101l01 

I 
I 

""'"~.!"'"-" ·~ 

Quai total de atividades [ill 7,00 7,00 8,00 9,00 

Quantidade de atividades liberadas lliJ 7,00 7,00 8,00 9,00' 

Quanlidade de atividades prorrogadas 
- - - -

"' ,..,.. Semanal de P,udu;;iu (PSP) 

Quanlidade total de atividades em 15,00 16,00 8,00 31,00 

Quantidade de a!ividades previstas no PCP [§I] 15,00 16,00 8,00 31,00 

Somat6ria das porcenlagens executadas .£ R2n 
de todas as atividades n = 1 R1n 1500% 1330% 790% 2398% 

Somat6ria das porcenlagens executadas 01 R2n 
2:-

das atividades previstas no PCP n _ 1 R1n 1500% 1330% 790% 2398% 

Quanlidade de alividades coociuidas 100% 
15,00 12,00 6,00 19,00 

""' Semanal de -:..,., (PSF) 

Quantidade total de fomecimentos [ill 21,00 18,00 9,00 36,00 

Quanlidade de fomecimenlos com exito mJ 21,00 17,00 8,00 30,00 

Quantidade de fomecimentos sem exito 
1,00 1,00 6,00 -

" de !!,._,,;;:;;,,..,_ ao :"' .,.. 
~-· 

,,.,., 
100% 83% 99% 77% 

A "' J. ·" - ·s 
100% 83% 99% 77% 

.. 
·v• - "' 

·vu>-~an_.,,_ 

100% 94% 89% 83% 

·~ PPC% Percent -~"'!"_.,. !t~anara: 

100% 75% 75% 61% 



Tabela 6.15 (continua~): Sintese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~o 

e Fomecimentos. 

Semana 

29101101 05/02101 12102101 19102101 

Planejamento de Culto Prazo (PCP) 

Quariidade total de a1ividades [ED 11,00 11,00 13,00 12,00 

Quariidade de atMdades iberadas @] 10,00 11,00 10,00 10,00 

Quariidade de atMdades prorrogadas 
1,00 - 3,00 2,00 

Planejamento Semanal de Produqio (PSP) 

Quariidade total de atividades LID 46,00 23,00 23,00 27,00 

Quariidade de atividades previstas oo PCP @!] 46,00 23,00 23,00 21,00 

Somat6ria das porcertagens execttadas T1 R2n 
L-

de todas as atividades n _ 1 R1n 3840% 1895% 2290% 2670% 

Somat6ria das porcertagens exectiadas Q1 R2n 
L-

das a1ividades orevistas oo PCP n _ 1 R1n 3840% 1895% 2290% 2070% 

Quariidade de atividades cm:kJiias 1 00% 
27,00 15,00 21,00 24,00 

Planejamento Semanal de Fomecinento (PSF) 

Quartidade total de forrecimertos [£I] 51,00 35,00 40,00 43,00 

Quariidade de bmecimerios com exito [ill 45,00 28,00 39,00 40,00 

Quariidade de bmecimertos sem exito 
6,00 7,00 1,00 3,00 

Porcentagem de Atendinento ao Planejamento PAPo/o 
76% 82% 77% 82% 

Porcentagem de Exito da Produ980 PEP% 
83% 82% 100% 99% 

Pcm:entigem de Exio do Fomecinento PEF% 
88% 80% 98% 93% 

Pement Plan Complete (Ballard) PPC% 
59% 65% 91% 89% 
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Tabela 6.15 (continua~o): Sintese dos dados coletados na obra "e' com emprego das 

plani1has desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~o 

e Fomecimentos. 

Semana 

26102101 05103101 12103101 19103/01 

Planejamento de Cum Prazo (PCP) 

Quariidade total de atividades [ED 12,00 11,00 10,00 10,00 

Quariidade de atividades iberadas lliJ 12,00 11,00 7,00 7,00 

Quariidade de atividades pmrrogadas 
- - 3,00 3,00 

Planejamento Semanal de Prod~ (PSP) 

Quariidade total de atividades [IiJ 43,00 48,00 67,00 55,00 

Quartidade de atividades previstas oo PCP @I] 40,00 45,00 67,00 55,00 

Somat6ria das porceriagens execttadas T1 R2n 
2:-

de todas as atividades n = 1 R1n 4200% 3820% 5950% 5470% 

Somat6ria das porceriagens execliadas Q1 R2n 
2:-

das atividades previstas oo PCP n _ 1 R1n 3900% 3820% 5950% 5470% 

Quariidade de atividades cordui:las 100% 
42,00 38,00 58,00 52,00 

Planejamento Semanal de Fomecinento (PSF) 

Quartidade total de forrecimerios [ill 55,00 68,00 75,00 61,00 

Quariidade de fomecimerios com exito rm 54,00 52,00 66,00 57,00 

Quariidade de fornecimerms sem exito 
1,00 1,00 9,00 1,00 

Porcenfagem de Atendinento ao Planejamento PAP% 
98% 85% 62% 70% 

Poroentagem de Exito da Produqio PEP'k 
98% 80% 89% 99% 

PoReflfigem de Exilo do Fomecinento PEF% 
98% 76% 88% 93% 

Percent Plan Complete fBalard) PPC% 
98% 79% 87% 95% 
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Tabela 6.15 (continua~o): Sintese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~o 

e Fomecimentos. 

Semana 

26103/01 021M/01 09104/01 16104101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quariidade total de atividades [ED 10,00 10,00 13,00 15,00 

Quariidade de atividades iberadas @] 10,00 10,00 13,00 15,00 

Quariidade de atividades prorrogadas 
- - - -

Planejamento Semanai de Produ9io (PSP) 

Quariidade total de atividades @] 44,00 28,00 44,00 41,00 

Quariidade de ativiclades previstas oo PCP @} 44,00 28,00 44,00 40,00 

Somat6ria das porceriagens exectiadas T1 R2n 
L:-

de todas as atividades n _ 1 R1n 4256% 2725% 2971% 4100% 

Somat6ria das porceriagers exectiadas Q1 R2n 

das ativiclades previslas oo PCP 
L: 

1 R1n 4256% 2725% 2971% 4000% n 

Quariidade de atividades cordi~Jas 100% 
32,00 25,00 18,00 41,00 

p· . 
Semanalde Fornecinento (PSF) 

Quariidade total de 1bmecimertos [ill 62,00 37,00 62,00 56,00 

Quariidade de fomecimentos com exito @] 59,00 34,00 43,00 55,00 

Quariidade de fomecimentos sem exito 
3,00 3,00 19,00 1,00 

Porcentagem de Atendinento ao Planejamento PAP% 
97% 97% 68% 100% 

Porcentagem de Exlo da Produqio PEPo/o 
97% 97% 68% 100% 

Porcentigem de Exlo do Fomecinento PEF% 
95% 92% 69% 98% 

Percent Plan Compfefe (Ballard) PPC% 
73% 89% 41% 100% 
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Tabela 6.15 (continua~o): Sintese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~o 

e Fomecimentos. 

Semana 

23104101 30104101 07105/01 14105101 

Planejamento de Curto Pmzo (PCP) 

Quariidade total de atividades [ill 17,00 18,00 17,00 16,00 

Quariiclade de atividades iberadas @] 15,00 16,00 14,00 14,00 

Quartidade de atividades prorrogadas 
2,00 2,00 3,00 2,00 

Planejamento Semanal de Pmd~o (PSP) 

Quariidade total de atividades [!!] 59,00 41,00 35,00 64,00 

Quartidade de atividades previsfas oo PCP ~ 59,00 41,00 32,00 61,00 

Somat6ria das porcertagers exect.iadas T1 R2n 
L:-

de todas as atividades n = 1 R1n 5810% 4100% 3420% 4235% 

Somat6ria das porcertagers exectiadas Q1 R2n 
L:-

das atividades previstas m PCP n _ 1 R1n 5810% 4100% 3120% 4235% 

Quariidade de atividades corx:fuifas 100% 
56,00 41,00 31,00 34,00 

Plane· Semanal de Fomecinento (PSF) 

Quariidade total de forrecimertos [£!] 71,00 55,00 45,00 66,00 

Quariidade de bmecimentos com exito [ill 66,00 53,00 44,00 47,00 

Quariidade de bmecimentos sem exito 
5,00 2,00 1,00 19,00 

Porcentagem de Atendinento ao Planejamento PAP% 
87% 89% 80% 61% 

Pon=entagem de Exio da Produqao PEP% 
98% 100% 98% 66% 

Porcentigem de Exito do Fomecimento PEF% 
93% 96% 98% 71% 

Pen:ent Plan Complete (Ballard) PPC% 
95% 100% 89% 53% 
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Tabela 6.15 (continua~o): Sintese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~o 

e Fomecimentos. 

Semana 

21105101 2810&'01 04106101 11106101 

Planejamento de Curto P12o (PCP) 

Quariidade total de atividades ~ 16,00 16,00 14,00 15,00 

Quariidade de atMdades 6beradas 0] 13,00 13,00 11,00 14,00 

Quariidade de atMdades prooogadas 
3,00 3,00 3,00 1,00 

Pllrlejamento Semanal de Produqio (PSP) 

Quardidade total de atividades @] 43,00 38,00 20,00 26,00 

Qllridade de atividades pre-vistas oo PCP @I] 43,00 35,00 17,00 21,00 

SomatOria das porcertagem exeatadas T1 R2n 
:L-

de todas as atMdades n _ 1 R1n 3)20% 3470% 1940% 2220% 

Somamria das porcertagem exeatadas 01 R2n 
:L-

das atividades previslas oo PCP n = 1 R1n $20% 3320% 164()0/o 1750% 

Quardidade de atMdades corr:lui1as 100% 
32,00 30,00 17,00 20,00 

Planejamento Semanal de Fomecinento (PSF) 

Quariidade total de fomecinertos [ill 51,00 49,00 29,00 36,00 

Quariidade de fomecimertos com exito [ill 42,00 45,00 26,00 31,00 

Qladidade de fomecimertos sem exito 
9,00 4,00 3,00 5,00 

Porcentagem de Atendinento ao Planejamento PApt/0 
68% 77% 76% 78% 

Pon:entagem de Exito da Procluqio PEptJO 
84% 91% 97% 85% 

Porcentagem de Exilo do Fomecimento PEF% 
82% 92% 90% 86% 

PementPian Complete (Ballard) PPC% 
74% 79% 85% 77% 
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Tabela 6.15 (continua~o): Smtese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~o 

e Fomecimentos 

Plane,jamento de Curie Pmzo (PCP) 

Ouamdade total de atividades 

Quariidade de atMdades liberadas 

Plane,iamento Semanal de Produc;io (PSP) 

Olaiiidade total de atividades 

Olaiiidade de a1ividades previstas oo PCP 

Sornat6ria das porcer1agers exewadas 

de todas as a!Mdades 
Sornat6ria das porcer1agers exewadas 

das atividades previslas oo PCP 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quariidade total de tbrrecimmos 

Quridade de forrecimertos com exito 

Quridade de forrecimertos sem exito 

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PAptA, 

Porcentagem de Exito da Produqio PEptk 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF% 

Percent Plan Complete (Ballard} PPC% 

18106101 25106101 02107101 09107/01 

15,00 14,00 17,00 18,00 

14,00 14,00 17,00 18,00 

1,00 

17,00 32,00 26,00 21,00 

16,00 30,00 18,00 18,00 

1700% 2500% 2500% 1990% 

1600% 2400% 1700% 1690% 

17,00 25,00 25,00 19,00 

27f1J 45,00 34,00 31,00 

27,00 39,00 33,00 28,00 

6,00 1,00 3,00 

93% 80% 94% 94% 

100% 78% 96% 95% 

100% 87% 97% 

100% 78% 96% 
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Tabela 6.15 (continua~o): Sintese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produ~o 

e Fomecimentos 

Semana 

16107101 23107101 30107101 06108101 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) 

Quantidade total de atividades rBJ 18,00 19,00 18,00 17,00 

Quantidade de atividades fiberadas @] 18,00 18,00 16,00 17,00 

Quantidade de atividades prorrogadas 
- 1,00 2,00 -

Planejamento Semanal de Produ~o (PSP) 

Quantidade total de atividades [ill 15,00 41,00 40,00 37,00 

Quantidade de atividades previs1as no PCP @!] 14,00 41,00 40,00 37,00 

SanatOria das porcertagens execuladas T1 R2n 
L-

de todas as a!Mdades n = 1 R1n 1500% 4055% 3967% 3640% 

SanatOria das porcertagens execuladas Q1 R2n 
L-

das atividades previslas oo PCP n _ 1 R1n 1400% 4055% 3967% 3640% 

Quantidade de atividades conclui:fas 100% 
15,00 38,00 37,00 34,00 

Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) 

Quantidade total de fomecirrelios [ill 22,00 46,00 45,00 42,00 

Quantidade de forrecimentos com exito [ill 22,00 42,00 42,00 42,00 

Quantidade de forrecimentos sem exito 
4,00 3,00 - -

Porcentagem de Atendimerrto ao Planejamento PAP'/0 
100% 94% 88% 98% 

Porcentagem de Exito da Prod~ PEP'/0 
100% 99% 99% 98% 

Porcentagem de Exito do Fomecimento PEF'/0 
100% 91% 93% 100% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPCOk 
100% 93% 93% 92% 
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Tabela 6.15 (continuayao): Sintese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produyao 

e Fomecimentos 

Qua!iidade total de atividades 

Quanlidade de atividades liberadas 

Quanlidade de atividades prorrogadas 

Planejamento Semanaf de Produyao (PSP} 

Quamidade total de atividades 

Quanlidade de atividades previslas no PCP 

Somat6ria das porcermgem execuladas 

de todas as atividades 
Somat6ria das porceriagens exeetiadas 

das atividades previslas no PCP 

Quantidade de atividades conclui:fas 100% 

Planejamento Semanal de Fornecimento (PSF) 

Quamidade total de fomecirrentos 

Quanlidade de fomecimentos comexito 

Quantidade de fomecimentos sem exito 

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento PApofo 

PEpolo 

Porcentagem de~ do Fomecimento PEF% 

Percent Plan Complete (Ballard) PPC0/0 

16,00 15,00 13,00 13,00 

16,00 15,00 13,00 13,00 

I 

46,00 13,00 13,00 13,00 

46,00 12,00 6,00 10,00 

4440% 1230% 1300% 1300% 

1130% 600% 1000% 

41,00 12.00 13,00 13,00 

51,00 22,00 14,00 19,00 

47,00 20,00 14,00 19,00 

4,00 2,00 -

97% 94% 100% 100% 

97% 95% 100% 100% 

92% 91% 100% 100% 

89% 92% 100% 100% 
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Tabela 6.15 (continua~ao): Sintese dos dados coletados na obra "C" com emprego das 

planilhas desenvolvidas para Planejamento de Curto Prazo e Planejamentos semanais de Produc;ao 

Quanti dade de alividades previstas no PCP 

Somat6ria das porcentagens executadas 

de todas as atividades 
Somat6ria das porcentagens executadas 

das revistas no PCP 

Ti R2n 
L: 

n = 1 R1n 

Q1 R2n 
L:-

n = 1 R1n 

13,00 13,00 

13,00 13,00 

16,00 27,00 

16,00 21,00 

1600% 2700% 

1600% 2100% 

16,00 27,00 

25,00 45,00 

25,00 45,00 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 
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= Quantidade de falhas de Prodw;ao = Quantldade de Falhas de Fomecimento ····ct-· Porcentagem de ~xilo do Fomeclmento PEF% 

-·"*-Porcentagem de Atendimento ao Planejemento PAP% -Porcentagem de Exlto da Produ9ao PEP% -•·-Percent Plan Complete (Ballard) PPC% 

Figura 6.18: Gnifico de evolw;ao dos percentuais de exito (escala esquerda) relacionado com a ocorrencia de falhas de 

prodw;ao e fornecimentos ( escala direita), baseado nos dados coletados para obra "C". 
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Urn diferencial importante dessa obra e a grande quantidade de atividades, e 

conseqfientemente fomecedores, in:fiuenciando o planejamento da obra, caracteristicas de obras 

financiadas. Da aruilise do grafico da Figura 6.18, verifica-se que a varia~o nos percentuais de 

exito e muito mais recorrente do que nas obras "A" e "B" _ 

0 inicio dos serviyos de "Forro de gesso- Bloco 01", "Alvenaria- Bloco 02" e "Blocos 

e baldrames - Bloco 03", previstos para a semana de 19/03/01, nao foram hberados pelo 

planejamento de curto prazo devido a problemas como: atraso no fechamento da contratayao do 

serviyo de forro de gesso, falta de aprov~ do contrato de execuyao dos blocos e baldrames, e 

demora da obra em enviar solicita~o de compra dos materiais para alvenaria. Este fato ocasionou 

a queda da Porcentagem de Atendimento ao Planejamento, apesar da Porcentagem de Exito da 

Produ~o ter atingido urn valor alto (990/o ). Mais uma vez ficou demonstrado a importancia da 

Porcentagem de Atendimento ao Planejamento, em identificar desvios em relayao ao planejamento 

da obra, uma vez que os demais indices, por estarem relacionados a atividades ja h"beradas pelo 

Planejamento de Curto Prazo, nao sao capazes de identificar. Fica tambem claro que o ccilculo da 

Porcentagem de Exito da produ~o, baseado no Planejamento Semanal de Produ~, mede o 

comprometimento da equipe da obra com a produ~o daquilo que foi hberado pelo planejamento 

de curto prazo. No gnilico de evolu~o dos percentuais de exito, principalmente nas semanas: 

12/02/01, 19/02/01, 12/03/01, 21105/01, 28/05/01, 04/06/01, tambem e verificada esta 

importancia. 

Pode-se dizer que as tecnicas de planejamento e controle da produ~o empregadas na 

obra "C", atraves da apli~o dos modelos propostos neste trabalho, foram realmente absorvidas 

pela obra como ferramentas de gestao da produ~o. Urn indicador deste fato e a melhora e 

estab~, apresentada pelos percentuais de desempenho, a partir do mes de Junho/2001 e se 

estendendo ate Setembro/200 1. 

Os indices de Percent Plan Complete (PPC), calculados para a obra "C", tambem 

mostram as distor~, principalmente durante 0 periodo de 08/01/01 a 12/02/01 alem das 

semanas 26/03/01 e 09/04/01, demonstrando mais uma vez, o quanto o indice de Porcentagem de 

Exito da Produ~o, proposto neste trabalho e mais coerente com a realidade da produ~o. 
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Em reuni5es com a equipe tecmca da obra "C', foi levantado o grande beneficio que 

ferramentas para planejamento e controle da produ~o mais apuradas, como as propostas nesta 

pesquisa, podem trazer ao acompanhamento de obras financiadas. Neste de obra a prodw;ao 

tern papel principal na garantia das medi¢es com a entidade financiado:ra e consequentemente 

atendimento ao p:razo do contrato. 

Tambem foi demonstrado descontentamento como metodo de calculo do Percent Plan 

Complete (PPC), uma vez que 990/o de p:rodu~o de uma atividade, se:r considerado 0%, 

transmitiri.a uma sensa~o distorcida de que esta se atingindo uma produ~o abaixo da necessaria 

dentro das metas de contrato. 

A evolu~o do indice de Percentual de Exito do Fomecimento (PEF), ao longo do 

periodo estudado, indicou se a obra estava melhorando ou piorando na capacidade de dar suporte 

a produ~o. Tambem se observou nesta obra que a queda deste indice impacta de forma diferente 

sobre 0 exito da produ~o dependendo se 0 fomecimento que nao ocorreu era essencial ou nao 

para a produ~o da semana em questao. Nas semanas de 05/02/01, 12/02/01 e 12/03/01, por 

exemplo, a queda no percentual de exito do fomecimento nao se refletiu em queda do Percentual 

de exito da Produ~. 

Fica claro tambem para a obra "C", a rela~o direta entre a ocorrencia de falhas nos 

fomecimentos e produ~ planejados com os indices de PEF, PAP e PEP, verificando o impacto 

sobre os mesmos. Porem os tipos das raz5es pre-definidas que levaram ao nao atendimento das 

metas programadas para o fomecimento e a produ~, relativos a obra "C", sao a seguir 

pJanilhados e analisados. 
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Tabela 6.16: Dados referentes a razao de falhas na produyao, coletados na obra ''C" com 

emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Produyao. 

Razi.o da falha de produc;io 

Condi4;6es Equipamento 
Falha no 

M.O. Material Nio houve Orienta~o 
Semana 

climSticas danilicado 
planejamento 

lnsuficiente insuliciente problema Diretoria 
da semana 

01fJall/01 - - - - - 15 -

08fJall/01 2 - - 1 - 10 -

15fJall/01 - - - 1 - 7 -
22fJan.I01 - - - 3 - 19 -
29fran/01 1 - - - - 30 -
05/fev/01 - - - 3 - 15 -
12/fev/01 - - - - 1 22 -

19/fev/01 - - - 3 - 24 -

26/fev/01 1 - - - - 42 -
05/mar/01 - - - - 1 38 9 

12/mar/01 - - - - - 58 -
19/mar/01 - - - - - 52 -

26/mar/01 - - 9 3 - 32 -

02/abr/01 - - - 3 - 25 -
09/abr/01 1 1 - - - 18 -
16/abr/01 - - - - - 41 -

23/abr/01 - - - 3 - 56 -
30/abr/01 - - - - - 41 -

07/maU01 - - 1 10 - 31 -
14/mai/01 - - - 4 3 34 -
21/mai/01 - - - 3 3 32 -
28/mai/01 4 - - 3 1 30 -
04f!UOI01 - - - - - 17 -
11fJI,II1/01 - - - 1 - 20 -
18fJUil/01 - - - - - 17 -
25f)Un/01 - - - - - 25 1 

02fJUV01 - - - - - 25 1 

09f)UV01 - - - - - 19 1 

16fJUI/01 - - - - - 14 -
23fJUV01 - - - 3 - 38 -
30fJUI/01 - - - 3 - 37 -

06/aao/01 3 - - - - 34 -
13/aao/01 - 1 - 3 - 42 -
201aQ0/01 - - - - - 12 -
27/ago/01 - - - - - 13 -
03/set/01 - . - - - 13 -
10/set/01 . - - . - 16 -
17/set/01 - - - - - 27 -
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Tabela 6.16 ( contin~ ): Dados referentes a razao de faihas na produ~o, coletados na 

obra "C" com emprego das planilbas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Produ~o. 

Razio da falha de produc~o 

Reprogramayao Sem 
Sem iiberayao 

SeNyo pre- Total de 
Quantidade de 

Semana da SemM.O. Sem materia! falhas de 
da obla equipamerno 

administ!a98o 
~ito tarefas 

P!'!lduyao 

01/ian/01 - - - - - - 15 -

OBrjan/01 - - - - - 3 16 6 

15f)anl01 - - - - - - 8 1 

22fen/01 - - 3 - - 6 31 12 

29fen101 - - - 6 - 9 46 16 

05/fev/01 - - - - 4 1 23 8 

12/fev/01 - - - - - - 23 1 

19/fev/01 - - - - - - ZT 3 

26/fev/01 - - - - - - 43 1 

05/mar/01 - - - - - - 48 10 

12/mar/01 3 - - 6 - - 57 9 

19fmar/01 - - - 3 - - 55 3 

2&'marl01 - - - - - - 44 12 

02/abr/01 - - - - - - 28 3 

09/abr/01 - 6 3 9 - 6 44 26 

16/abr/01 - - - - - - 41 -
23/abr/01 - - - - - - 59 3 

30/abr/01 - - - - - - 41 -
07/mai/01 2 - - - - - 44 13 

14/mai/01 - - 2 7 - 8 58 24 

21/mai/01 5 - - - - - 43 11 

281maif01 - - - - - - 38 8 

(ld/im/01 - - - - - - 17 -
11i)Jn/01 - - - 3 1 1 26 6 

1~ - - - - - - 17 -
25/jln/01 - 1 - 4 - 1 32 7 

0211u1/01 - - - - - - 26 1 

09l1uV01 - 1 - - 1 - 22 3 

1&fuV01 - - - - - - 14 -
23,1uV01 - - - - - - 41 3 

30.1uli01 - - - - - - 40 3 

06Ja.Q0[01 - - - - - - 37 3 

13/aao/01 - - - - - - 46 4 

20/aao/01 - - - - 1 - 13 1 

27/ago/01 - - - - - - 13 -
03lseti01 - - - - - - 13 -
101set101 - - - - - - 16 -

17/set/01 - - - - - - 27 -
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Tabela 6.17: Sintese dos dados de razao de falhas na produyao, referentes a obra "C", 

agrupados 

Causa gua l!t. T ota I Responsavel 

Condivoes ciimaticas 12 Clima 

Equipamento danificado 2 Equipamento 

Falha no planejamento da semana 10 Engenharia 

M.O. lnsuiciente 50 Mao de obra 

Material insuficiente 9 Material 

Orientavao Diretoria 12 Diretoria 

Reprograma9ao da obra 10 Diretoria 

Sem equipamento 8 Equipamento 

Sem !ibera\!ao da administra9ao 8 Adm. Obra 

SemM.O. 38 Mao de obra 

Sem material 7 Material 

Servi9o pre-requisito 35 Serv. PnH"equisito 

Nao houw j.JH-''-"""1<1"" 1.041 Nao houw IJI uuli::a lll:i 

Tabela 6.18: Sintese dos dados razao falhas na produvao, referentes a obra "C", 

'"Responsavel". 

Responsive I Quant. Total 

Clima 12 

Equipamento 10 

Engenharia 10 

Mao de obra 88 

Material 16 

Diretoria 22 

Adm. Da obra 8 

Serv. Pre-requisito 35 

Nao houw problema 1.041 
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Figura 6.19: Gratlco de ocorrencia das razoes de falhas na prodw;ao, baseado nos dados coletados para obra "C", agrupados 

por "Razao". 
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Figura 6.20: Gnifico de percentual de participa<;ao nas razoes de falhas na produ9ao, baseado nos dados coletados para obra 

"C", agrupados por "razao". 
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Figura 6.21: Gnifico de percentual de partidpacao nas raz5es de falhas na producao, baseado nos dados coletados para obra 

"C", agrupados por "Responsavel". 
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Tabela 6.19: Dados referentes a razao de fa1has nos fomecimentos, coletados na obra "C" 

com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de Fomecimento. 

Razio da falha de fomecimento 

Atrazodo Equipamerto Especilical;i!o Falhade Falla de Falla de pedido 
Falla Falla 

Falla de pelido docl!I'Tlelllayao ~ Semana Fomecedor de nao entregue 1 emldano trans porte l:!anspcrte decompicldo 
de material Fomecedor Fomecedor 

Materiais ~ pedido extemo intreno Fomecimenl.o 
Equipamentos ~ 

01Jjan/01 - - - - . - - . -
08{j!H1101 - - . - - - . - -

15f)ilfll01 - - - . - . - - -
22f]!H1101 - - . . - . - . 3 

29fjanl01 . - . - - - . . . 

05/fev/01 4 . - - - - . . -

12/fel/01 1 . . - . . - -
191fev/01 - - - - . - - - -

26'fev/01 - . - - - - - - -

05/mar/01 1 . . - . - - . -
12/mar/01 - - - - . - - . . 

191marl01 1 . - - . - . . -
26lmarl01 . . - . . - - - -

02/abr/01 - - - . - - . . -
09/alxl01 . 3 - . - . - - 6 

1&U/01 1 . . - . - - . . 

231alx'/01 . - . - - - - - . 

31Yabr/01 . 1 - - 1 - - - -
07/mai/01 - . . - 1 . - - . 

14/mai/01 - . - - 3 - - - 5 

21/mai/01 3 - - . - - . . -
2eJmaito1 - - - - . - . - -
!W)UIVO'I . . . - - . . . -
11/jll¥01 - . - - - - 1 . -
18{)UII/01 - - - - . - - . . 

25f)UIV01 . . - . 1 . - . . 

02/jJI/01 - - . . - . - - . 

~ - - . - . 2 . - -
16')UII01 - . . - - - - . -
231iuW1 1 . - . . - - - . 

3tYJJfl01 - - . - - - - - -
O&'a!P'01 . - . . . - . . -
1llago/01 - - - - - . - . -

~t 1 . - - . - . - -
271ago101 - - . - - - - -
031sefl01 - - . - - - - . -
11Yset/01 - . . - . - - . -
17Jset/01 - - - . - - . - -

149 



Tabela 6.19 (contin~o): Dados referentes a razao de falhas nos fomecimentos, 

coletados na obra "C" com emprego das planilhas desenvolvidas para Planejamento Semanal de 

Fomecimento. 

Razio da falha de fomecimento 
Material Matelial 

Quantidade de 

Semana 
~ ~ entregueba Nao~ ~ Sem~ Solicilal;ao ba Tolal de 

Falhasde 
insuicienle diferenle do de prOOiema deobia da diretcria dep!GZO Fanecimentos 

Fomecirrleflto 
pedido es~ 

01/jaW01 . . - 21 - . . 21 -

reJjan/01 1 - . 17 . . . 18 1 

15rjanl01 1 . - 8 . . . 9 1 

22ljani01 3 . . ll - . - 36 6 

29fjanl01 6 . - 45 . . . 51 6 

llilfevl01 3 - - 28 . . . 35 7 

12/fev/01 . - . 39 . - . 40 1 

19/fev/01 3 . . 40 . . - 43 3 

26'fevi01 . . . 54 1 . - 55 1 

OOII'ncl'/01 . . . 52 3 9 . 65 13 

12.1mal/01 6 - - 66 3 . - 75 9 

191mar/01 3 . - Sl - . . 61 4 

26hnar/01 3 - . 59 . - . 62 3 

!Wabr/01 3 . . 34 . . . 37 3 

091abr101 7 - . 46 . - - 62 16 

161abr101 . - 55 . - - 56 1 

23labri01 5 ·! . e . - . 74 5 

3)labd01 . . - 53 . . - 55 2 

07JrnaW01 . ·I - 44 . . - 45 1 

14/rnaU01 8 - ([ . 3 . 66 19 

21/maW1 . . - 42 6 . . 51 9 

28lrncW01 3 . 1 45 - . . 49 4 

04'jurv'01 3 . . Ji . . - 21 3 

11fJID'l)1 4 . - 31 - - - 36 5 

1SijuM)1 . . . Zl - - - 11 -
2&"]1D'01 4 - . 39 - 1 - 45 6 

<rlfJIK)'I . - - 33 - 1 . 34 1 

~ - - - 28 . 1 . 31 3 

11i"JIK)1 - - . 22 - - - 22 -
23'JIK)1 3 - - 41 . - . 45 4 

:Djj01 3 - . 42 . - - 45 3 

OOlagd01 - - - 42 - - - 42 -
1~ 4 - - q . - - 51 4 

~ - - - J} . . 1 22 2 

27~ - . - 14 - . . 14 -
03lseti01 - - - 19 - . - 19 -
1!Ysef/01 . - - 25 - - - 25 -
171se1101 - - . 45 - - . 45 -
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6.20: Sintese dos dados de razao de falhas nos fornecimentos, referentes a obra 

"C", agrupados por "'Razao". 

Causa Qua Total 
..... ' . . 
n<:>~vn~vt: 

Nao houve problema 1452 

Mao-de-obra insuficiente 76 Fomece. M.O. 

Reprogramat;ao de obra 13 Diretoria 

Atrazo do Fomecedor de Mateliais 13 Fomece. Mat. 

Falha de transports intemo 6 Oep. Suprtmento 

Sem libera9ao da diretoria 15 Diretoria 

Falta de pedido de compra do Fomecimento 2 Oep. Suprimento 

Falta documenta.;ao Fomecedor Mao-de-obra 14 Fomece. M.O. 

Equi!Jc:~l, ~~1nv nao entregue I mobilizado 4 Fomeci:~. Equip. 

Falta de pedido de material Dep. de obras 

Mcn~m:n entregue fora de especificat;ao 1 Fomece. Mat 

Solicitagao fora de prazo 1 Oep. de obras 

Especificat;ao errada no pedido 0 Oep. de obras 

Falha de transports extemo 0 Fomece. Mat. 

Falta documentat;ao Fomecedor Equipamentos 0 Fomece. Equip. 

Material comprado diferente do pedido 0 Dep. Suprtmento 

6.21: Sintese dos dados de razao de nos fomecimentos, referentes a obra 

"C'"? "Responsavel". 

Responsavel Quant. Total 

Dep. de obras 2 

Diretoria 28 

Fomece. Mat. 14 

Dep. Suprimento 8 

Fomece. M.O. 90 

Fomece. Equip. 4 

Nao home problema 1452 
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Figura 6.22: Grafico de ocorrencia das razoes de falhas de fornecimento baseado nos dados coletados para obra "C", 

agrupados por "Razao". 
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Figura 6.24: Grat1co de percentual de participac;ao nas razoes de falhas de fornecimento baseado nos dados coletados para obra 

, agrupados por "Responsavel". 
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Verificou-se na obra "C" que a razao responsavel pela maior parte dos problemas 

relacionados ao exito da produ~o foi a ''Mao-de-obra insu:ficiente", razao esta de 

responsabilidade dos fomecedores de mao-de-obra. 

Com rela~o aos problemas ocorridos com os fomecimentos, veri:ficou-se novamente que 

a "mao de obra insu:ficiente" foi a razao com maior recorrencia, cuja responsabilidade recai sobre 

o fomecedor de mao de obra uma vez que nesta obra a mao de obra e terceirizada ( empreiteiros 

contratados ). 

Discutindo em reuniao a ocorrencia desta razao foi atribuida entre outros fatores: a alta 

rotatividade dos empregados dos fomecedores de mao de obra, a inexistencia de contratos para 

fomecimento de mao de obra bern de:finidos e principalmente a falta de preparo destes tipos de 

fomecedores em se programar. 

E confirmada tambem para esta obra, a pnitica de terce~o da mao de obra, cada vez 

mais comum entre as empresas construtoras. Onde, segundo a equipe tecmca desta obra, a maioria 

de seus fomecedores de mao de obra e composta por pequenas empresas chamadas vulgarmente 

na regiao de Sao Paulo de "Gatos". Justificando assim a grande incidencia de problemas 

relacionados a estas empresas, que entre outras caracteristicas, apresentam pouca organiza~o e 

falta de atendimento a todas exigencias das leis trabalhistas (treinamento em seguran~ do trabalho 

devidamente registrado, exames medicos peri6dicos, ficha de registro, etc). 

A aruilise dos gnificos elaborados tanto para a produ~, quanto para os fomecimentos 

relativos a obra "C" confirma a eficiencia do metodo proposto nesta pesquisa, uma vez que o 

emprego de tipos pre-estabelecidos de "razao", relacionado com urn departamento responsave~ 

facilitou a analise dos dados, possibilitando verificar com maior clareza sobre qual departamento 

incide a maior parte dos problemas. 
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Condusoes 

Dentro do desenvolvimento e das adaptay()es necessarias a utilizayao da tecnica de Last 

Planner proveniente da Lean Construction, e que evolve tambem conceitos da engenharia de 

produyao, as planilhas propostas nesta pesquisa e implantadas nas tres obras em estudo, 

apresentaram desempenho e aceitayao acima do esperado. 

A tecnica para planejamento e controle da produyao, adotada nesta pesquisa, baseada na 

de Last Planner, que preve o emprego de duas ferramentas para planejamento da produyao, 

Looka.head e Weekly Work Plan, e que nesta pesquisa foram adaptadas por meio das planilhas de 

Planejamento de Curto Prazo (PCP) e Planejamento Semanal de Produyao (PSP), ganharam o 

refor~ de uma planilha para controle dos fomecimentos, ou seja, Planejamento Semanal de 

Fomecimento (PSF). Isto se deve ao fato de que ao Iongo da implantayao da pesquisa, e em 

contato com as equipes tecmcas das obras estudadas, ja se vislumbrava a conclusao de que nao 

adianta focar urn estudo de planejamento da produyao sem dar a devida importancia aos fatores 

logisticos que garantem que este planejamento obtera exito. 

Das reunioes com as equipes tecmcas das obras estudadas, ficou claro que a aceitayao e 

as opini5es acerca da planilha para Planejamento Semanal de Fomecimento (PSF) foram positivas. 

Foi unanime a opiniao de que este controle e essencial e, que na maioria das obras, ja era feito 



pelos administrativos ou almoxarifes, de maneira precaria e informal, perdendo-se informac;Oes 

preciosas sobre qual os maiores empecilhos aos fomecimentos. 

0 controle semanal focado nos fomecimentos que dao suporte a produyao, proposto 

nesta pesquisa, pode ser visto como uma contribuiyao significativa ao setor de edificac;Oes, tendo 

em vista a carencia de ferramentas para planejamento e controle da produyao. 

0 metodo para analise dos resultados aplicado nas obras estudadas, possibilitou urn 

diagnostico instantaneo da empresa em seus setores relacionados a produyao e aos fomecimentos. 

Os graficos de porcentagem de participayao nas razoes de falhas de produyao e fomecimentos se 

mostraram capazes de identificar de maneira e:ficaz qual o problema de maior magnitude, alem do 

departamento responsavel pela maioria dos problemas veri:ficados. 

Como apresentado nas analises das razoes de faihas na produyao e fomecimentos, para as 

obras analisadas nesta pesquisa, mais uma vez :ficou con:firmado a grande influencia dos problemas 

oriundos dos fomecedores de mao de obra. Problemas como falta de funcionarios, falta de 

documentayao dos funcionanos, falha de dimensionamento de suas equipes, e a alta rotatividade 

dos funcionarios das empresas fomecedoras de mao de obra, foram os mais comuns observados ao 

Iongo da pesquisa. 

Dos tres indices propostos nesta pesquisa, sejam eles, Percentagem de Atendimento ao 

Planejamento (PAP), Percentagem de Exito da Produyao (PEP) e Percentagem de Exito dos 

Fomecimentos (PEF), pode-se concluir baseado nos dados apresentados nas obras avaliadas bern 

como a partir das reac;Oes apresentadas pelas respectivas equipes envolvidas, que os mesmos 

atingiram o desempenho para os quais foram propostos. Assim, ao passo que o PEP demonstrou o 

comprometimento das equipes da obras com a produyao, o PAP mostrou o quanto a produyao foi 

relacionada as atividades previstas no planejamento de Iongo prazo da obra, e o PEF demonstrou 

0 quanto se deu de suporte a produ~o. 

Nas obras estudadas, o indice de PAP se mostrou urn importante indicador de desvio do 

planejamento de Iongo prazo, :ficando claro que os outros dois indices proposto nesta pesquisa: 
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PEP e PEF, assim como o indice proposto por Ballard (l997)Percent Plan Complete (PPC), se 

mostraram incapazes de identi:ficar. 

amllise do indice PPC, proposto por Ballard (1997), e do PEP e PAP em confronto 

com a real produ~o da obra, ficou claro que o PPC apresenta em algumas situa¢)es, picos 

baixa produtividade, nao condizentes com a realidade da produ~o, devido principalmente ao fato 

do PPC desconsiderar em seu cruculo, a quantidade produzida das atividades. 

No preenchimento das planilhas propostas nesta pesquisa, assim como no armazenamento 

e processamento dos dados oriundos da apli~o das planilhas nas obras estudadas, o programa 

desenvolvido no software Microsoft Excel® se mostrou de fiicil utiliza~o. Segundo as equipes 

tecmcas das obras, o programa possibilitou a elabora~o nipida dos graficos de desempenho e de 

falhas na produ~o e fomecimentos, conferindo agilidade na amilise dos problemas e na gera~o de 

relat6rios sobre a obra avaliada. 

De maneira geral pode-se concluir que a presente pesquisa traz contribui~o expressiva a 

problemat:ica do planejamento e controle da produ~o, no ambito do canteiro de obras, uma vez 

que vern disponibilizar ferramenta assistida por computador, de aplica~o facil, eficaz e com 

baixos custos de implanta~. 
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8. Recomenda~oes 

Uma vez que o trabalho apresentado esta direcionado para o desenvolvimento de 

ferramentas, provenientes da engenharia de produyao e da Lean Construction, para planejamento 

e controle da produyao e de fomecimentos na Construyao Civil, sugere-se inicialmente a 

implantayao das planilbas propostas em outras obras com tipologias diferentes de forma a veri:ficar 

se ocorrem mudanyas de comportamento. 

Alem disso, sugere-se as seguintes experimenta.yOes relacionadas ao tema deste trabalho: 

• Implantar a ferramenta proposta neste trabalho em obra cuja contratayao de mao

de-obra seja direta, ou seja, sem terceiri.zayao; 

• Implantar a ferramenta em obras de pequeno porte, como casas; 

• Implantar a ferramenta em condominios horizontais residenciais; 

• Implantar a ferramenta em obras comerciais e industriais. 

• Aprimorar o programa desenvolvido no software Microsoft Excel®. 
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Abstract 

This research has the objective of development and necessary adaptations to the use of 

tools proceeding from engineering of production and Lean Construction, as well the Last Planner 

technique, to fill this lack of planning and control of production and supply in civil construction. 

More specifically, in the scope of construction site composites by edi:fications. 

The technique of Last Planner foresees the use of two tools for production planning, 

Lookahead and Weekly Work Plan, which had been adapted to the necessity and reality of 

Brazilian companies. 

By using those tools, it was realized the great influence of supplying problems to the 

production goals. This demonstrated the lack of a specific control procedure to organize and to 

legalize all the supply goals to be reached during the planned period, to guarantee support to the 

production. A spreadsheet for this purpose was developed. 

In order to verify its validity and limitations, the spreadsheets had been applied in three 

constructions sites of residential buildings with multiple floors. The discussion of the results 

proceeding from this implantation proves the contribution waited for production planning 

problematic in civil construction. 



It was also concluded that the research, besides filling the lack of tools for planning and 

controlling of the production and supply adapted to the reality of the Brazilian civil construction, 

also it brings a method for analysis of the results, making possible an instantaneous diagnosis of 

the sectors related to the production of the company. 
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